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RESUMO 

A dicotomia rural/urbana assenta no pressuposto de que ao espa~o rural, 
dom!nio de agricultores, se op6e o esp~o urbana, animado por industriais, comer
ciaotes e prestadores de servi~os. 

De facto, o espa~o rural tern sido tradicionalmente identificado com a acti
vidade agricola e defmido como urn espac;:o extenso - onde se dispersam peque
nos aglomerados populacionais - funcionalmente pouco diversificado e dotado 
de acentuada autarcia econ6mica e funcional. 

Contudo, esta caracte~iio do esp~o rural, em oposic;:do ao espa~ urbana, 
que assents basicamente na dimens8o das aglomer~5es, na diversidade das func;:5es 
e desigual intensidade das trocas, niio corresponde senao a urna primeira etapa 
do desenvolvimento econ6mico. Caracteriza~iio apenas valida enquanto o poder 
de absorc;:iio da cidade se exerce niio s6 sabre os produtos provenientes do sector 
agricola, mas trunbCm sabre os homens, que abandonam os campos e urn modo 
de vida duro e pouco compensador. 

A medida que o processo de desenvolvimento global da economia se ace
lera, manifestam-se forc;:as que podem compensar a «atra~iio urbana» por fen6-
menos de «difusiio urbana». A existencia de modos de transporte rlipidos e 
acessfveis, conjugada com a elevac;:iio do nfvel de vida, podem levar A difusiio 
da cidade no campo envolvente. Assim, ruralizam-se func;:5es ate aqui reputadas 
de urbanas e o es~o rural deixa de ser dominado pela nctividade agricola e advem 
suporte residencial e lirea de localizac;:iio preferencial de muitas indlistrias e acti
vidndes de comercio e servic;:os. 

• Comunicn~iio apresentada nas II Jornadas de Geografia Hurnana (Coimbra, 22 a 
24 de Janeiro de 1991). 

** Institute de Estudos Geogrlificos, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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0 crescimento dos nucleos de povoamento rurais, a eleva9ao do nivel de 
vida, o aumento do poder de compra dos residentes (al6genos ou nao .. . ) bem 
como a sua crescente exig~ncia em termos de qualidade de vida, sao alguns dos 
factores que favorecem a implanta98.o rural de actividades terciArias . 

B sabre a ~ise da terciariza98.o das l{reas rurais que irti incidir a nossa 
comunica98.o. Privilegiaremos o estudo da terciariza98.o das tireas periurbanas, 
nomeadamente da cidade de Coimbra. 

RESUME 

La dichotomie rural/urbain part du presuppos6 qu'~ l'espace rural, domaine 
des agriculteurs, s'oppose un espace urbain anime par des industries, des com
merces et des prestataires de services. 

En effect, l'espace rural a ete traditionnellemcnt identifie ~ l'activite agri
colc et ~fini comme un espace etendu - ou se dispersent de petites agglome
rations- aux fonctions peu d iversifiees et dont l'autarcie economique est 
fortement marquee. 

Toutefois, cette caracterisation de l'espace rural par opposition~ l'espace 
urbain reside principalement dans Ia dimension des agglomerations, Ia diversite 
des fonctions et l'intensite des echanges. Ceci correspond~ une premiere etape 
du developpement economique, revelatrice quant au pouvoir d'absorption que 
Ia ville exerce non seulement sur les produits de Ia campagne mais aussi sur les 
hommes qui abandonnent les champs et une vie dure, pauvre en compensations. 

A mesure que le processus de 'developpement global de l'economie 
s • accelere , apparaissent des forces capables de compenser I' «attraction urbaine» 
par des phenomenes de «diffusion urbaine». L • existence de moyens de transport 
rapides et accessibles auxquels s'ajoute !'augmentation du niveau de vie peuvent 
d&ouoher sur Ia diffusion de Ia ville dans Ia compagne environnante. C'est 
ainsi que se ruralisent certaines fonctions, jusque I~ reputees urbaines, et que 
l'espace rural cesse d'etre domine par l'activite agricole pour devenir support 
residentiel et aire de localisation preferentielle de nombreuses industries, com
merces et services. 

La croissance des noyaux de population rurale, !'elevation du niveau de 
vie, !'augmentation du pouvoir d 'a chat des residents (allogencs ou non) de me me 
que leurs exigcnces en matiere de qualite de Ia vie comptent parmi les facteurs 
d 'implantation rurale d • activites tertia ires. 

C 'est de Ia tertiarisation des zones rurales que traitera notre communica
tion. Nous privilegierons les zones periurbaines, en particulier celles qui entou
rent la ville de Coimbra. 

SUMMARY 

The rural/urban dichotomy works on the assumption that rural space, the 
agriculturalists domain, opposes urban space, which is controlled by industria
lists, businessmen and those who work in the service industries. 



In fact, rural space has traditionally been identified with agicultural acti
vity and defmed as a large area, spe.rsely populated, with little occupational diver
sity and considerable economic and functional autonomy. 

However, this characterization of rural space (as opposed to Uiban space) 
merely in terms of population size, diversity of functions and uneven intensity 
of its trade is just a first step in economic development. It is valid so loil8 as 
the city can still absorb not only the agricultural production, but also those peo
ple who leave the countryside and its hard, unrewarding lifestyle behind. 
According to how the process of global economic development is speeded up, 
new elements can counterbalance the «Uiban attraction• through the phenomena 
of «urban diffusion.. Access to fast and efficient means of transport, together 
with an improvement in the quality of life, can lead to the spread of the city to 
the countryside in question. Thus, activities so far considered urban are rura
lized and the rural space itself changed from its classic agricultural nature to a 
new ·residential, industrial and commercial area. 

The increase in the number of rural settlements, better standards of living, 
greater purchasing power on the part of the residents (allogeneous or not ... ) and 
the growing demand for a better quality of life are just some of the factors 
which favour the development of tertiary activities in rural areas. 

This work deals with the tertiarization of rural areas and analyses the ter
tiarization of peri-urban areas, focusing particularly on the city of Coimbra. 

1- ESPACO RURAL: DA AGRlCULTURA A TERCIARIZACAO 

0 espa~o rural tern sido tradicionalmente identificado com actividade 
agricola. Com efeito, a dicotomia rural/urbano assenta no pressuposto de que 
ao espaco rural, domfnio de agricultores, se op6e o espaco urbano animado 
por industriais, comerciantes e prestadores de servi~os . 

0 espaco rural tem sido defmido, pela sua extensao e fraca densidade demo
gr:ifica. Com uma certa ironia, J. Klatzman afrrmava: «O espa~o rural 6 aquele 
em que o homem do s&ulo XX ainda disp0e de espa~o· 1 .. . Por outro lado, 
a pequena dimensao dos aglomerados populacionais tern tamMm sido apontada 
como indicador de ruralidade. Assim, ao habitat mais ou menos disperso, com 
casas isoladas ou agrupadas em comunidades de pequena dimensao que carac
teriza o espaco rural, oj)Oe-se a gran.de concentracao de pessoas e actividades 
em <ireas relativamente reduzidas, o espaco urbano. Ora, «a aglomeracao dos 
homens num espa~o restrito favorece uma intensa divi~o do trabalho e uma 
acentuada especializacao de tarefas» (R. BADOUIN, 1971, p . 369) contribuindo, 

1 J. Klatzman- Geographie Agricole de la France, Que sais Je? n. 0 1585, P.U.F. 
Paris, 1975, p. 16. 
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deste modo, para a afinna<;ao de detenninadas fun<;6es centrais e actividades 
raras, as quais por sua vez permitem a hierarquiza<;iio dos centros. 

Assim, a diversidade e heterogeneidade funcional do espa<;o urbano cor
responde a unidade e homogeneidade funcional do espa<;o rural . Ora, esta 
diferen<;a, no que se refere ao conteudo dos dois espa<;os, condiciona o fun
cionamento e a din1lmica dos mecanismos econ6micos que af se manifestam 
(R. BADOUIN, 1979, p. 369). 

- Enquanto no espa<;o rural se localiza, em regime de quase exclusivi
d,ade, a actividade agrfcola, o campo vive em economia quase fechada, apenas 
mantendo algumas liga<;oes com a cidade mais pr6xima, onde os agricultores 
vao vender os seus produtos ou pagar as suas rendas e impostos. Estes sao 
quase autosuficientes no que se refere a produtos alimentares ou bens de con
sumo. Na realidade, a policultura que ·mantem, assegura-lhes o abastecimento 
do agregado familiar em produtos agrfcolas, enquanto a transforma<;ao domes
tica de alguns desses produtos, lhes permite dispensar a recorrencia a outrem, 
(produziam o vinho, confeccionavam o pao, o queijo, os enchidos, etc.). 

Apenas adquiriam alguns hens pessoais de primeira necessidade, que nao 
podiam produzir, como o vestuario (se bern que a tecelagem fosse uma acti
vidade frequente no seio das famOias camponesas ... ), o cal<;ado, alguns fac
tores de produ<;iio (instrumentos de trabalho e alfaias agrfcolas) e alguns produtos 
ali men tares de que nao podiam abster-se e que nao produziam - a<;ucar, 
cafe, etc . . 

Eram, no entanto, parcos nas suas compras ja que o seu peculio era redu
zido, as suas exigl!ncias mfnimas e o seu espfrito bastante avaro. Abaste
ciam-se normalmente na «Venda» da aldeia onde encontravam de tudo, desde 
o sabao, as enxadas, passando pelas lousas e cadernos escolares. 

1.1. Atrac~ao urbana e exodo rural 

Entretanto, a cidade ia concentrando pessoas e actividades. As industrias 
nascentes, que tinham optado por uma localiza<;ao urbana, atrafam alguns cam
poneses (artesaos e, depois, agricultores) . Eram os mais ambiciosos - menos 
conformados com a sua «Sorte»- ou os mais pobres, que pouco tinham a per
der com a mudan<;a. 

Abandonam os campos, as suas terras e as suas casas e fixam, muitas vezes 
definitivamente, residl!ncia na cidade. Vao ocupar as habita<;oes de renda mais 
econ6mica e, consequentemente, as mais degradadas e insalubres . Vao engros
sar a multidao de operarios nao especializados, pequenos comerciantes ou pres
tadores de servi<;os domesticos. 
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Este efeito de atra~ao da cidade sobre os campos envolventes man
tem-se, enquanto o progresso dos meios de comunicac;ao nao permite ligac;6es 
mais rapidas e acessfveis. A medida que se com~am a difundir os meios de 
transporte, de infcio os publicos e depois os particulares (nao podemos esque
cer o papel dos vefculos de duas rodas, mesmo os nao motorizados ... nas peri
ferias urbanas), estabelecem-se novas relac;6es entre a cidade e o campo que 
a envolve. Sao relac;6es mais frequentes, dimas em vez de hebdomadarias, que 
t~m na sua base nao o ~xodo rural mas sim o ~xodo agricola, frequentemente 
parcial. E nesta fase, sensivelmente por meados do *ulo, que com~am a 
surgir os «Operarios camponeseS», os quais constituem importante elo de ligac;lio 
entre o campo e a cidade. 

A melhoria das vias de comunicac;ao e dos transportes, em qualidade e 
em quantidade, acelera o processo simbi6tico entre o esp~o rural e o espac;o 
urbano. As areas periurbanas sao as primeiras a sentir os efeitos do aumento 
da frequencia dos contactos. 

As mentalidades, os costumes e ate o modo de vida dos camponeses come
c;am a mudar. E certo que esta mudanc;a e, no infcio, mais ou menos leota e 
gradual mas, quando a acc;ao cultural uniformizante dos meios de comunicac;ao 
social se faz sentir, o processo acelera-se, deixando de se assistir a uma trans
formac;ao gradual (da morfologia, da economia e da sociedade rural) para obser
varmos uma verdadeira mutac;ao das areas rurais periurbanas. Mutac;ao sensfvel 
nao s6 ao nfvel dos habitos e· costumes das populac;oes, mas tambem do uso 
da terra, da economia agricola praticada, da morfologia e da funcionalidade 
do espac;o rural. 

1.2. Difusao urbana e urbaniza~iio dos campos 

A medida que o processo de desenvolvimento global da economia se ace
lera, manifestam-se forc;as que tendem a compensar a «atra~ao urbana» por 
fen6menos de «difusao urbana» (A. BERGER, 1975, p. 102). A exist~ncia de 
meios de transporte rapidos e acessfveis (democratizac;ao do uso do autom6vel 
e melhoria dos transportes publicos rodoviarios), conjugada com o con
gestionamento do espac;o urbano levam a «explosao» da cidade para 0 campo 
envolvente. 

Fen6meno sensfvel, atraves da crescente procura de resid~ncia por parte 
de citadinos , normalmente casais jovens que nao podem suportar as pesadas 
rendas urbanas, ou de uma populac;ao al6gena, de fracos recursos econ6micos, 
proveniente de areas mais ou menos afastadas. 0 espac;o rural comec;a pois, 
por afirmar-se como suporte residencial, na sequ~ncia da carencia de habitac;ao 
na cidade ou do elevado nfvel das suas rendas. A func;ao residencial do espac;o 
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rural surge assim, no infcio, como uma •solucao de recurso», (R. BADOUIN, 
1971 , p. 61). 

Mas, a este primeiro momento, seguem-se outros em que ja nao e a falta 
de alojamentos na cidade que determina a vinda para o espac;o rural, mas sim 
uma o~o deliberada por este tipo de residencia. 

A ocdifusao urbana» nos campos traduz-se tambem pela implantacao rural 
de actividades industriais, as quais optaram por essa localizacao, condiciona
das por factores de fudole diversa e dos quais apenas enumeraremos a escassez 
do espac;o no centro urbano e as disponibilidades de mao-de-obra, ainda exis
tentes no espac;o rural. 

Aliada a «invasao• residencial e industrial e, normalmente na sua 
sequencia, encontra-se a difusao rural de actividades comerciais e de servic;os. 

1.2. 1. Jmporttlncia crescente das actividades terciarias na dindmica 
do desenvolvimento rural 

A implantacao rural de actividades comerciais se, por urn lado, visa 
satisfazer a procura crescente e cada vez mais diversificada de uma cHen
tela em expansao, por outro r~laciona-se com as exigencias de urn comercio 
urbano; carenciado de espac;o e capacidade de manobra- o comercio por 
«gfOSSO». 

A primeira condicionante leva a localizac;ao no espac;o rural de urn rela
tivamente elevado m1mero de actividades comerciais, que s6 agora se justifi
cam em funcao do aumento do nmnero de residentes e da melhoria do seu poder 
de compra. 

Estao nesta situac;ao os estabelecimentos comerciais mais especializados , 
que vendem produtos que nao poderao ser considerados de primeira ilecessi
dade e cuja procura e menos frequente . 

Por vezes, os estabelecimentos comerciais sobrep6em-se a actividades pre
-existentes. Sao disso exemplo as lojas dirigidas por tecnicos (electricistas, cana
lizadores, etc.) que nao se contentando em executar meras operac;6es de 
instalac;ao, manutenc;ao ou reparac;ao, optam por vender os produtos corres
pondentes a sua especialidade. Encontranios na area periurbana de Coimbra 
alguns casos exemplificativos. 

Por outro !ado, sao tambem frequentes as transformac;6es de estabeleci
mentos comerciais mais antigos, de modo a responderem as actuais solicitac;6es 
da procura- as «vendas» e tabernas advem minimercados e cafes. 

De facto, a evoluc;ao sofrida por alguns estabelecimentos comerciais, ha 
muito implantados em localidades rurais, reflecte bern as transformac;6es nelas 
operadas, em termos consumistas. Assim, registamos, na periferia da cidade 
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de Coimbra, urn caso bastante elucidativo: Uma taberna aberta na d~ 
de 40, da Iugar a urn caf~ nos anos 70, o qual, por sua vez, vai dar Iugar a 
um «clube de vfdeo», em 1990. 

Urn outro tipo de com~rcio frequente no espa~o rural ~ o que, de certo 
modo, se relaciona com a explora~ao agrfcola a qual fomece factores de pro
du~o. tais como: sementes, adubos, pesticidas, etc . Sao postos de venda, na 
generalidade dos casos, sediados na residencia do comerciante, o qual exerce 
a sua actividade a tempo parcial e como complemento da sua profis~o principal . 

Enfim, estabelecem-se no espa~o rural uma serie de actividades comer
dais que se desenvolvem paralelamente ao aumento das necessidades das famf
lias ou das explo~ e que retlectem a inser~ nas sociedades rurais de padr5es 
de consumo urbanos em concomita.ncia com a progressiva desagregacao da 
economia agrfcola camponesa. 

A este primeiro tipo de implanta~ao comercial, juntou-se urn outro, direc
tamente relacionado com os efeitos de «difusao» urbana. Ele diz respeito.a ins
tala~o no espaco rural de estabelecimentos comerciais que ti.nham antes uma 
localizacao preferencialmente urbana. 

Este tipo de implantacao responde a diversas necessidades: 

- a primeira e a de dispt>r de uma superffcie relativamente grande, para 
armazenagem, ou exposi~ao dos produtos, a qual escasseia no centro urbano 
atingindo, por isso, pr~os incomportaveis . As areas rurais da perifena urbana, 
em especial as que se situam na imediata proximidade das vias de comunicacao, 
oferecem 6ptimas condic5es quer em termos de disponibilidade de espaco quer 
de acessibilidade. 

Daf que, a Sui de Coimbra, ao Iongo da EN n. 0 1, se tivessem instalado 
varios estabelecimentos comerciais de dimensao consideravel, que tern uma cHen
tela vasta, espacialmente diversificada (alguns abastecem toda a zona centro 
do pafs). Estao nesta situa~ao estabelecimentos grossistas de com~rcio ali
mentar, de produtos de higiene ou farmaceuticos, congelados, etc., alguns orga
nizados em regime de cooperativa. 

Tambem aqui encontramos outros estabelecimentos, nomeadamente de 
mobiliario e equipamentos de jardim que, para al~m de precisarem e de aqui 
disporem de amplas superficies para exposicao dos seus artigos, beneficiam ainda 
da proximidade de importante eixo rodoviario, ja que grande parte da sua poten
cial clientela utiliza o autom6vel como meio de comunicacao privilegiado. 

Em resumo, actualmente a implanta~ao rural de actividades comerciais 
processa-se segundo duas dinAmicas distintas: a primeira traduz-se na abertura, 
em certas localidades rurais, de estabelecimexnos de «tipo urbano,. que respon
dem ao aumento e a diversificacao da procura da populacao residente (al6gena . 
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ou nao); a segunda resulta da mudanca de localizacao (do centro urbano para 
o espaco rural periferico) de urn comercio mais exigente em termos de dis
ponibilidade de espaco e boa acessibilidade . No primeiro caso estao subjacen
tes factores inerentes a pr6pria sociedade rural (evolucao demogr<\fica, mudancas -
culturais e socio-econ6micas, etc.); no segundo, a terciarizacao rural opera-se 
na sequ~ncia da saturacao urbana, em pessoas e actividades, e assenta na con
sequente escassez de espaco no centro da cidade. 

1.2 .1. Os servi~os: sua importancia no dmhito do desenvolvimento rural 

Durante muito tempo foram poucas as actividades de servicos implanta
das no espa~ rural. Apenas af encontravamos estabelecimentos de «ensino pri
mario•, servicos religiosos, raros servicos sociais e servicos administrativos 
(Casas do Povo, Juntas de Freguesia). Actualmente, tambem os servic;os se 
difundem nos campos, minimizando-se assim, a distAncia, em termos funcio
nais, entre espaco rural e espaco urbano. 

No ambito dos servicos de educacao, para alem das ja existentes escolas 
do ensino basico, regista-se urn crescimento significativo do mimero de esta
belecimentos de ensino infantil no espaco rural. Por outro lado, o congestio
namento das escolas urbanas levou a criacao ou ampliacao de estabelecimentos 
do ensino secundario na periferia da cidade (Taveiro, Cernache, Pedrulha, sao 
alguns exemplos). 

Tambem os servicos de saude optam, frequentemente, por uma localizacao 
rural- o Hospital dos Covoes, os servicos psiquiatricos do Hospital de Sobral 
de Cid em Ceira- sao exemplos pioneiros. Actualmente, tambem os centros 
de terceira idade tendem a procurar os campos (Casa de Repouso de Cernache, 
aberta em 1987). Mas, enquanto para estes os factores condicionantes da loca
lizacao sao de facto inerentes ao espac;o rural (espacos verdes, soss~go, dis
ponibilidade de espac;o, mais baixo preco dos terrenos, mais liberdade de 
movimento, etc.), para os primeiros eles resultaram da pr6pria natureza dos 
servicos que exigiam, principalmente isolamento e afastamento social. 

Actualmente a implantacao rural das actividades de servicos tern vindo a 
crescer na generalidade das areas periurbanas. Sao essencialmente servicos de 
«Consumo•' onde se reflectem, contudo, as mudancas das condic6es econ6-
micas e sociais das comunidades rurais e a concomitante «urbanizacao• do seu 
modo de vida- cabeleireiros, servicos de transporte, servicos de repara-

1 Por servi9os de consumo entendem-se as actividades de servi90s que correspon
dem ~ procura final dos consumidores: educa9iio, saUde, administra9iio publica, etc. (Michel 
Quevit, le Paris de !'industrialisation Rurale ERESA, Paris, p . 51. 
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¢es, etc. surgem e desenvolvem-se nas freguesias limftrofes da cidade. Quanto 
a instalacao de servi~os de «produ~ao• 1 que acompanha o avan~ do processo 
de urbaniza~ao e, principalmente a difusao da fun~ao industrial, nao assume 
ainda significado muito relevante. 

2- A TERCIARIZA<;AO NA PERIFERIA DE COIMBRA: ANALISE 
DE CASOS 

Baseando-nos em criterios de distfulcia e acessibilidade ao centro urbano, 
seleccionamos, no espa~o periurbano de Coimbra, areas amostra onde proce
demos a analise da implanta~ao rural das actividades terciarias. Privilegiamos 
dois eixos rodoviarios: ode Coimbra, Taveiro, Arzila (EN 110-2, que da lig~o 
a EM 605) e a estrada Nacional N. 0 1, a Sui de Coimbra. Ao Iongo do pri
meiro eixo referido situam-se tr~s das se(les das cinco freguesias escolhidas para 
estudo da tematica referenciada: S. Martinho do Bispo, Taveiro e Arzila; ao 
Iongo do segundo localizam-se as de Antanhol e Cernache (fig. 1). 

Feito o levantamento dos estabelecimentos existentes nas areas conside
radas 2. procedemos a investigac;ao de campo atraves do lanc;amento de urn 
inquerito junto dos estabelecimentos de comercio e servic;os 3. Foram inqui
ridos 139 estabelecimentos localizados, respectivamente: 56 em S. Mar
tinho do Bispo, 38 em Taveiro, 12 em Arzila, 14 em Antanhol, 19 em 
Cernache. 

2.1. Classifica~ao dos estabelecimentos por ramos de actividade 

Comec;aremos por caracterizar os estabelecimentos relativamente ao 
ramo de actividade onde se inserem. Apesar de seguirmos a CAE, deci
dimos agrupar as unidades de comercio e servic;os em tr~s grandes grupos: 
1 - estabelecimentos comerciais do ranw alimentar; 2- estabelecimentos 
comerciais de produtos niJo alimentares; 3 - servi9os. 

1 Os servi9os de produ9iio englobam as actividades que servem directamente as 
empresas: a banca, os seguros, os servi9os As empresas, os transportes e as comunicay5es. 

2 Utilizamos como fontes de informa9iio: Anuario da ACJC- Associa9iio Comer
cilli e Industrial de Coimbra, Coirnbra, 1990; Lista Telefonica Nacional 1990-91- Regiao 
Centro; Lista do Codigo Postal- Giro de Compras- 1990, ed. liT (Portugal) Servi9os 
e Comunicay5es, SA, Lisboa 1990. 

3 0 inquerito foi lan9ado no ambito das aulas pn!:ticas da cadeira de Geografia 
Rural (Ano .!ectivo de 1990-91). 
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FIG. 1 - Localiza~iio geral da area. 

Sao con juntos demasiado amplos que , a partida, poderao surpreender pela 
heterogeneidade dos seus componentes. No ftmago de cada grupo existe, no 
entanto, urn comportamento evolutivo que o individualiza ejustifica. Vejamos, 
entao , qual o criterio que nos regeu ao optarmos por esta «arrumac;ao» das acti
vidades de comercio e servic;os: 

- Como ja tivemos oportunidade de referir, o comercio tipicamente rural 
visava a satisfac;ao da populac;ao residente, nomeadamente no que se refere a 
fomecimento de alimentos ou garantia de meios para a sua obtenc;ao. Assim 
sendo, os estabelecimentos comerciais que encontravamos (ou encontramos) 
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nas areas rurais profundas podem, na generalidade dos casos, ser integrados 
no ramo alimentar, (apesar de tambem venderem bens ou produtos de outra 
natureza ... ). Eram as «lojas» ou «vendas»- estabelecimentos polivalentes onde 
encontravamos quase tudo o que era necessaria a . subsist~ncia de uma famflia 
camponesa. 

A estas «vendas» sucedem as mercearias e tabernas, espaco de com~rcio 
e tambem de convfvio. Mais tarde, ja na segunda metade do soculo XX, aque
las dao Iugar aos minimercados e caf~s- estabelecimentos que embora desem
penhando essencialmente as mesmas func5es dos que os precedcram, reflectem 
ja uma certa uniformizacao das relacoes, quer a nfvel comercial quer pessoal. 

Enquanto o processo de urbanizacao e a concomitante transformacao 
econ6mica e funcional nao se evidenciou continuaram a predominar nos cam
pos os estabelecimentos comerciais do ramo alimentar. 

E, contudo, conveniente sublinhar que,' obviamente, nem todos os estabele
cimentos comerciais do ramo alimentar poderao ser considerados sfmbolos repre
sentativos de uma sociedade tradicional. De facto, tamMm oeste ramo comer
cia! se tern assistido a uma progressiva e acelerada diversificacao, a qual visa 
satisfazer a procura de uma clientela cada vez mais exigente, nao s6 em quan
tidade como em qualidade e «novidade». Alguns desses estabelecimentos poderao 
mesmo simbolizar a actual sociedade de consumo ( croissanteries, gelatarias ... ). 

Por outro I ado e ainda no ambito do comercio alimentar, ha que distinguir 
entre o comercio alimentar a retalho eo comercio alimentar por grosso, os quais 
t~m repercussoes bastante diversas na organizacao do espaco onde se inserem .. . 

Apesar da grande heterogeneidade que caracteriza o comercio do ramo 
alimentar optamos por manter esta subdivisao uma vez que nos parece ser a 
que melhor se adapta a analise que pretendemos fazer da terciarizacao dos espa
cos rurais. De facto, a heterogeneidade deste ramo da actividade comercial 
reflecte em si mesma o avanco da mutacao dos ditos espacos. 

No que se refere aos estabelecimentos de comercio nao alimentar e evi
dente que tendem tambem a diversificar-se e multiplicar-se a medida que avanca 
o processo de urbanizacao dos campos. Assim, encontramos ja, nas areas rurais 
mais urbanizadas, estabelecimentos comerciais bastante especializados e de pro
cura rara (ourivesarias, relojoarias, lojas de artigos de pesca, etc.) o que indi
cia o aumento e a diversificacao da clientela. 

Ora a composicao deste segundo grande grupo que estabelecemos (e que 
se podera traduzir pelo numero de estabelecimentos, diversidade e grau de espe
cializacao dos mesmos) indicia o estadio evolutivo da actividade comercial e, 
consequentemente, reflecte o avanco da terciarizacao nas cireas onde se localiza. 

Por outro Iado, a juncao de todos os estaqelecimentos de comercio nao 
alimentar num U.Oico grupo manifesta-se um metodo de analise especialmente 
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util para aquelas areas onde aquele tipo de comercio tern menor representati
vidade, tornando-se, assim, diffcil o seu estudo (em classes isoladas) sem entrar
mos dentro do domfnio da casufstica. 

Quanto aos servicos, apesar de os termos englobado tambem apenas num 
grupo, convem referirmos a natureza exacta dos mesmos. Com efeito, 
enquanto no espaco rural tradicional predominam os «Servicos de consumo» os 
quais englobam actividades que respondem a procura final dos consumidores 
(servi~s de educacao. saude, religiosos, administr~ao publica, etc.), nas areas 
rurais mais urbanizadas evidencia-se ja uma evolucao orientada para os «servi~s 
de producao» ou seja actividade mais directamente voltadas para as empresas 
(banca, seguros, transportes e comunica¢es, servicos as empresas, etc.). Tere
mos em consideracao este facto na analise a que procederemos. 

2.2. lmplanta~ao rural do comercio por grosso 

0 comercio por grosso comeca a implantar-se na periferia de Coimbra a 
partir de finais da decada de setenta, tendo a maior parte das unidades inqui
ridas sido fundadas no decenio de oitenta. 

A sua localizacao processa-se em funcao da proximidade urbana, conju
gada com boas condic0es de acessibilidade e aproveitando a disponibilidade de 
espaco ainda existente nos campos . 

Desta forma, nao nos surpreende que uma das areas preferenciais de difusao 
dos estabelecimentos de comercio por grosso seja a que se estende ao Iongo 
da EN n. 0 1, eixo Coimbra-Sul (Variante de Cemache) . De facto, cerca de 
30% dos estabelecimentos inquiridos na area de Antanhol sao unidades redis
tribuidoras, na sua maioria de produtos alimentares (cames, lacticfnios, gela
dos .. . ); t~m uma area de mercado que se estende a regiao centro, mas servem 
em particular a area de Coimbra. 

Tambem no eixo Coimbra-Taveiro se encontram alguns estabelecimentos 
grossistas mas essencialmente localizados na imediata periferia urbana 
(S. Martinho do Bispo); nas freguesias rurais mais distantes (Arzila) nao se regis
tou mesmo a ocorrencia de qualquer estabelecimento deste tipo. 

2.3. Que comercio a retalho nas areas rurais? 

0 comercio a retalho, que responde a procura final dos consumidores direc
tos e, sem duvida, o que tern maior representatividade nos espacos rurais mas ... 
que ramos comerciais? Vejamos: 

2.3 .1. Comercio a retalho do ramo a/imentar 

Pelas raz0es ja anteriormente aduzidas , sao os estabelecimentos comer
ciais do ramo alimentar que ocorrem, com maior frequencia, nos campos. 
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De facto, na generalidade das freguesias consideradas, a maioria dos 
estabelecimentos vendem produtos alimentares e/ou bebidas. Assim, em 
S . Martinho do Bispo eles correspondem a cerca de 50% do total de estabe-
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FIG. 2 - Estabelecimentos de Com6rcio e Servi9os. 

lecimentos; em Taveiro representam 54% ; Arzila, 70%; Antanhol, 63% ; 
Cernache, 40% (fig. 2). 

A analise global destes valores permite-nos sublinhar que o comercio 
alimentar, largamente predominante nas areas rurais, tende a regredir, em 
tennos relativos, a medida que, nos campos, avanca o processo de urba
nizacao. Oeste modo, nao nos surpreende que S. Martinho do Bispo e 
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Cemache I, iireas onde se evidencia uma acelerada muta<;ao social e funcio
nal, detenham as mais baixas percentagens de estabelecimentos comerciais do 
ramo alimentar. 

2.3.1.1. Que comercio alimentar? 

Recorremos a C .A.E. para analisar com mais detalhe o nfvel de especia
liz.acao dos estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares. 

Em todas as freguesias em estudo, as mercearias (6 201.4.0.) correspon
dem a uma parcela mais ou menos importante do comercio alimentar. A sua 
ocorr~ncia (em termos relativos) e, no entanto, mais frequente nas <ll'eas rurais 
menos desenvolvidas (tendo como padrao a sociedade urbana ... ). Com efeito, 
etas representam cerca de 50% dos estabelecimentos do ramo alimentar em 
Arzila, enquanto em Taveiro correspondem a 35%, emS. Martinho a 23%, 
em Cernache a 15% e em Antanhol a 12%. 

E tamb6m comum a,todas as freguesias a ocorr~ncia de «minimercados», 
pequenos estabelecimentos a dimensao da procura rural, onde predomina a venda 
de produtos alimentares; na sua origem esta.o, frequentemente, antigas mer
cearias que, deste modo, se adaptaram as exig~ncias da actual sociedade de con
sumo, viabilizando o «Self service» auma- clientela que jci nao necessita da Ioja 
como espaco de convfvio social. E importante sublinhar que a freguesia onde 
registcimos maior percentagem de minimercados foi a deS. Martinho do Bispo 
(correspondem a 41% dos estabelecimentos do ramo alimentar) facto que, se 
por um !ado, reflecte a necessciria moderniza<;ao e actualiza<;ao de anteriores 
pontos de venda, tambem representa uma resposta ao aumento da procura por 
parte de uma popula<;ao em crescimento acelerado. 

E tambem not6ria uma certa tend~ncia evolutiva no sentido da especia
lizacao do comercio alimentar, mais sen~fvel nas <ll'eas onde o processo de urba
nizacao do espaco estci mais avan<;ado. De facto ao !ado das tfpicas mercearias 
e tabemas surgem pastelarias, peixarias, frutarias ou modemos «snacks». As 
mudan<;as operadas reflectem os novos Mbitos da popula<;ao residente, al6gena 
ou nao, aos quais estci associada urua procura qualitativa cada vez mais 
diversificada. 

De salientar que na freguesia de Arzila, onde o carcicter rural preva
lece, nao encontrc1mos qualquer estabelecimento (do ramo alimentar) espe-

I Relativamente a Cernache, estes quantitativos talvez estejam um pouco sobreva
lorizados pelo facto de os inqueritos efectuados terem incidido sobretudo na sede de fre
guesia e lugares limftrofes . Oportunamente procederemos A sua rectifica9ii0 mediante o 
levantamento das actividades terciarias nos restantes lugares da freguesia. 
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cializado- subsistem as mercearias e come<;am a aparecer os minimercados, 
aos quais se associa, por vezes, o «cafe,.. 

2.3.2. Comercio a retalho de produtos nilo alimentares 

Apesar da sua tradicional falta de representatividade rural, o comercio de 
produtos nao alimentares com~ a assumir uma certa relevAocia na «regiao 
urbana». Assim, nas areas consideradas, os seus valores relativos oscilam 
entre 33% (Cernache) e 10% (Arzila). Mas ... que ramos comerciais equal 
o seu nfvel de heterogeneidade? 

Apenas o comercio a retalho de m6veis e equipamento domestico (incluindo 
electrodomesticos) e comum a todas as freguesias . Segue-se, em termos de 
frequencia, o comercio de pronto-a-vestir e calcado (apenas nao registamos a 
ocorrencia de lojas de confeq;ao e pronto-a-vestir na freguesia de Antanhol). 

Nas freguesias de S. Martinho do Bispo, Taveiro e Cernache tem-se 
vindo a assistir, desde infcio da decada de oitenta, a uma crescente especia
liza~ao das actividades comerciais, em geral, e do comercio nao alimentar, em 
especial. Assim, encontramos naquelas freguesias estabelecimentos de venda 
de bens de procura ocasional ou considerados mesmo superfluos nos meios rurais 
tradicionais (floristas, por exemplo) ou de artigos de luxo e, consequentemente, 
de procura pouco frequente (ourivesarias). A exist~ncia de outros estabele
cimentos comerciais tais coino: lojas de ferragens, de artigos de caca e pesca, 
de loucas e decora~Oes, de artesanato, papelarias, etc. evidenciam claramente 
as mudancas operadas a nfvel das mentalidades, dos usos e costumes da popu
lacao rural sob influ~ncia urbana. 

2.3.3. A recente implanta~do de novas actividades de servi~os no 
espa~o rural 

Para alem dos servicos que tradicionalmente encontramos nos campos (de 
educacao, religiosos, de administra~o local ... ) comecam tambem a adquirir, 
af, algum significado os servicos de consumo, destinados a satisfazer a procura 
final do consumidor directo. 

Na area estudada sao as freguesias mais urbaniooas (S. Martinho, Taveiro 
e Cernache) que apresentam maior diversidade de servicos- desde os servicos 
de reparacao (de autom6veis, de aparelhagem electrica, etc.) ate aos presta
dores de servicos pessoais (cabeleireiros). 

Outros servi~os, nomeadamente de saude ja antes tinham optado por uma 
localizacao rural . Entre estes temos a distinguir ~ois tipos: os que visam satis
fazer uma procura locale os que estao voltados para o exterior. Estes, apesar 
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do seu hipot~tico impacto na area onde se instalam (a nfvel de oferta de emprego, 
por exemplo) ultrapassam largamente o funbito das comunidades locais (Hospital 
dos Covoes, em S. Martinho do Bispo). 

Nao sao ainda muito frequentes no esp~o rural os «servicos de produ~o,., 
essencialmente servicos de apoio as empresas (banca, seguros, servicos de 
contabilidade e gestao, de informatica, etc.) os quais, de urn modo geral, 
continuam a manter uma localizacao urbana. A excepeao verifica-se em 
S. Martinho, onde o avanco do processo de urbanizacao condiciona e justifica 
a instala~o de alguns servicos de producao, tais como agendas bancarias e 
seguradoras. 

2.4. Terciarlza~o? Desde quando? 

Foi no Ultimo dec~nio que se operou notavel expansao das actividades ter
ciarias. Com efeito, o crescimento econ6mico tern vindo a modificar a estru
tura social das regi0es rurais. Assim, novas procuras sociais manifestam-se 
no seio das comunidades rurais e em domfnios tao vitais como a saude, a edu
ca~o. a cultura, etc. (M. Qu£vrr, 1986, p. 31). 

0 aumento da populacao rural especialmente not6rio nas periferias urba
nas, condiciona a procura no sentido de urna melhor qualidade de vida- melhores 
condic0es de alojamento, de conforto, de alimentacao, etc. Concomitantemente 
com este processo mutacional implantam-se no espaco rural novas actividades 
de com~rcio e servicos o que contribui para acentuar a crescente heterogenei
dade do tecido econ6mico das areas rurais periurbanas. 

Atraves do grafico da fig . 3 poderemos comparar a situacao das diversas 
freguesias consideradas no que conceme a data de abertura dos estabelecimen
tos de com~rcio e servicos: em todas etas e not6rio o «boom,. da dOCada de oitenta, 
apenas emS. Martinho do Bispo se operou urn aumento mais gradual. Com 
efeito, a difusao urbana para aquela area iniciou-se mais cedo e com maior inten
sidade, o que motivou a implantacao de actividades de comercio e servicos ja 
na decada de setenta. De salientar tambem o facto de naquela freguesia nao 
termos registado nenhum estabelecimento comercial cuja data de funda~o fosse 
anterior a 1940, o que estara certamente relacionado como dinamismo que anima 
o sector (pelo menos em termos relativos ... ) quer ao nfvel das mudancas de 
actividade comercial quer dos seus gestores, sendo aqui mais frequentes do que 
noutras areas as transferencias de propriedade ou de exploracao, respectiva
mente por venda, arrendamento ou trespasse. 

Ao inves, na freguesia de Arzila e relativamente elevada a percentagem 
de estabelecimentos fundados antes de 1940. Sao as tfpicas «vendas,. que 
advieram mercearias. Passaram, por heranca, de pais para filhos e mantive-
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ram-se fieis a polival~ncia que, desde infcio, as animou. Tambem nesta fre
guesia se operou nftido crescimento das actividades tercimas no decenio de 
oitenta. 

Nas restantes freguesias a implantacao de estabelecimentos de comercio 
e servi~os processou-se de uma forma mais ou menos leota e gradual ate finais 
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FIG. 3- Data de Aberrura dos Estabelecimentos. 

dos anos setenta, registando-se sensfveis quebras no decenio de sessenta nas 
freguesias de Cemache e Antanhol. Este facto podera estar relacionado com 
uma certa recessao econ6mica, aliada ao ~xodo que afectou as camadas mais 
jovens da popula~ao activa (emigra~ao, guerra colonial) o que reduziu a pro
cura e desincentivou os hipoteticos investidores. 

Na generalidade das areas em estudo os anos oitenta marcaram o arranque 
no senti do da terciariza~ao. 
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CONCLUINDO: 

0 espaco rural, tradicionalmente identificado com a actividade agrfcola, 
tern sofrido nos ultimos anos, sensfveis transformacoos. 

De facto, o avanco do processo de urbanizacao dos campos, considerado 
nas suas diversas manifesta¢es, tem vindo a provocar uma aceleracao das 
mutac6es da sociedade rural e uma modificacao mais ou menos rnpida das con
dicoos econ6micas e sociais dos rurais . 

Este fen6meno nao se tern contudo manifestado com a mesma intensidade 
em todas as cireas, havendo mesmo variacao dentro de uma regiao, mas tende 
a expandir-se cada vez mais. (J. M. CusSET, 1975). 

A terciarizacao dos espacos rurais periurbanos que acaMmos de abordar 
se, porum Iado, e uma resultante do processo de urbanizacao, por outro cons
titui um bom indicador do avanco desse mesmo processo. 
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