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0 presente artigo pretende equacionar aspectos da expan.sao dos servi9os 
e da consequente terciariza9iio que se veri.fica actualmente ·nas sociedades avan
yadas e as implicay5es na estrutura econ6mica, na organizayiio do espa90 e a sua 
re!a9iio como processo de desenvolvimento locale regional. E preocupa9iio ana
!isar, num quadro regional .bem deflllido como e a Regiiio Centro, a evo!uyil.o 
e difusao da banca e das telecomunicay5es particularmente da telec6pia, servi9os 
estrategicos para apoiar as actividades produtivas, e os processes que se lhes 
associam. 

RESUME 

Cet article se prenche sur des aspects de I 'expansion des activites tertiaires 
et de Ia cons&}uente tertiairisation qu 'on veri.fie actuellement dans les societes 
avancees et qui, embrassant different problematiques et les implications dans 
la structure economique et dans !'organisation de l'espace et sa relation avec le 
processus de developpement local et regional. 11 est tres important d'analyser, 
dans urn cadre regional bien determine comme celui de la Region Centre du 
Portugal, !'evolution et Ia diffusion de la banque et des telecommunications, 
surtout du fax, services strategiques pour appuyer les activites produtives, et les 
processus qui lui sont associes. 

• Instituto de Estudos Geograficos, Facul~e de Letras, Universidade de Coimbra. 
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ABSTRACT 

This article deals with aspects of the spreading of the tertiary activities and 
the resultant tertiarization that is appening at present in advanced societies and 
the implications in the economic structure and spacial organisalion and with impact 
in local and regional development process. It is very important to analyse, in 
a well defined regional framework as the Central Region of Portugal the evo
lution and spread of the bank and telecommunications mainly fax, strategic 
services to support the productive activities, and the procedures associated 
to them. 

1. REESTRUTURACAO PRODUTIV A E CLASSIFICACAO DAS 
ACTIVIDADES ECON6MICAS 

A expansao dos servi~os e a consequente terciariza<;ao das sociedades tern 
influenciado de forma directa a estrutura econ6mica e social, com reper
cuss5es na respectiva organizac;ao territorial e no processo de desenvolvimento 
regional e local. 0 estudo deste fen6meno levanta, desde logo, quest6es meto
dol6gicas pr~vias relacionadas, por urn lado, com o modo como os servic;os 
sao tradicionalmente classificados e agregados e, por outro, com a inexist~ncia 
de informac;ao estatfstica d.isponfvel, com a qualidade e a refer~ncia espacial 
adequadas as an.alises que sao pertinentes efectuar. A diversidade de acti
vidades que abarca e a penetrac;ao crescente em quase todos os processos 
produtivos -aspectos que na fase actual melhor os caracterizam - explicam 
estas dificuldades. 

0 numero crescente de artigos e de autores que se v~m debruc;ando sobre 
esta materia, testemunham o interesse que este tema tern vindo a despertar. Este 
texto tern como preocup~ao central a aruUise da difusao das ag~ncias banca
rias e da telec6pia, num quadro regional bern definido como e a Regiao 
Centro. 

Os servi~os bancarios e de telecomunica~5es de que a telec6pia e 
urn caso particular, embora diversos, nao deixam de ter em comum o 
facto de permitirem a circulac;ao e veicularem fluxos , respectivamente, de 
capitais e de informa~ao, fundamentais para assegurarem o funciona
mento actualizado e competitivo de actividades econ6micas e empresariais. 
A mobilidade de recursos financeiros e a existencia de infraestruturas de tele
comunica<;ao, factores cada vez mais decisivos para a localizac;ao e desen
volvimento das actividades econ6micas jogam, portanto, urn papel fundamen
tal nas actuais estrategias de desenvolvimento local e regional. Contudo, a evo
luc;ao destes servic;os e a sua difusao espacial esta fortemente cond.icionada e 
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interdependente de factores estruturais acabando por influenciar as transfor
mac;oes que ocorrem nas estruturas produtivas regionais e os processos de 
organizac;ao territorial que se lhes associam. No caso do sistema bancario, 
as alterac;5es jurfdico-institucionais ocorridas nas duas ultimas d&:adas e a 
nova ordem econ6mica e social nacional e intemacional influenciaram as 
estrategias recentes do sector. Por outro lado, os novos padr6es de oferta 
e consumo de telecomunicac;oes permitiram a vulgarizac;Ao da telec6pia, 
respondendo assim as necessidades crescentes de pennuta rcipida, expedita e 
flexfvel de informacao com destinos cada vez mais diversos no pais e no 
estrangeiro. 

* * ... 

Embora as activjdades tercicirias predominem estatisticamente em termos 
de emprego ou produto e exista uma relac;ao positiva entre o nfvel de tercia
rizac;ao eo rendimento per capita, nao sao, contudo, aspectos que traduzam 
a realidade total nem a parte mais significativa da terciarizac;Ao. 0 tercicirio 
toroou-se uma componente fundamental dos modemos sistemas econ6micos 
devido a crescente diversificac;ao que resulta da criac;ao de novas actividades, 
ao crescimento das actividades intermedias (imbricac;ao industria-servic;os), 
a evoluc;ao tecnol6gica que modifica as condic;oes de satisfac;ao de uma 
necessidade (substituicao bem-servic;o) e ao crecimento do sector publico 
(Bailly, 1987). Esta «nova face» da terciarizac;ao, em que os servic;os assu
mem urn papel cada vez mais determinante, insere-se num processo mais glo
balizante de reestruturacao dos sistemas produtivos (Ferrao, 1988). 

0 surgimento de sistemas de produc;ao combinando actividades industriais 
e de servic;os, quer se encontrem integrados na empresa industrial (interoos) 
quer sejam foroecidos por estruturas ex6genas (exteroos) vieram ~rem causa 
as classificac;oes tradicionais apresentadas por Fisher, (1933), Clark (1940) ou 
Fourastie (1949), que tripartiam os sectores de actividade econ6mica. Novas 
tipologias classificativas foram sendo, entretanto, ensaiadas, designadamente 
a que criava urn novo sector (quaterocirio), integrando as actividades superio
res ou de comando, que Bailly faz corresponder as de produc;ao, tratamento 
e distribuicao de informac;ao. A insuficiencia destas propostas proporcionou 
a definic;ao de novas classificac;oes, subdividindo as actividades econ6micas em 
seis categorias: extraccao, processamento, servic;os de produc;ao, servic;os de 
distribuic;ao, servic;os sociais e servicos pessoais (Browning e Singlemann, 1978). 
A dificuldade destas tres ultimas categorias traduzirem de forma cabal a actual 
integrac;ao dos servic;os no sistema produtivo levou Bailly (1985) a propor 
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uma nova classificacao com base nas seguintes categorias: fabricacao , cir
culacao, distribuicao e regutacao 1. 

Certos de todas as classificacoes sao insuficientes e que sao cada vez mais 
complexas as relaC()es e formas de integracao das actividades nos actuais sis
temas produtivos, uma questao importante a colocar prende-se com o papel que 
os servicos desempenharao nas estruturas produtivas que estao a emergir: sao 
induzidos por outras actividades (e neste caso, importava determinar o tipo de 
servicos mais suscitados por actividades espedficas) ou sao determinantes no 
seu aparecimento e, deste modo, desempenham urn papel influente no processo 
de desenvolvimento econ6mico. 

2. EVOLUCAO E IMPLANT ACAO REGIONAL DOS SERVICOS 

A expansao dos servicos tern acompanhado o processo de urbanizacao, 
pelo que sao habitualmente ligados ao desenvolvimento urbana-industrial das 
sociedades. As analises do sector tern privilegiado as suas consequencias sabre 
o emprego, verificando-se que a respectiva localizacao e quase sempre corre
lativa e dependente da concentracao demografica e das actividades industriais. 
No entanto, esta dinAmica comeca a modificar-se acompanhando a tendencia 
que em certos casos se verifica com a actividade industrial. As locatizac0es 
industriais predominam onde a disponibilidade e servicos e mais elevada; no 
entanto, a difusao urbana-industrial que se comeca a verificar em algumas areas 
do litoral, pode pressup6r alguma descentralizacao das actividades terciarias, 
segundo urn modelo locativo mais difuso. 

A progressao do emprego no terciario relativamente aos restantes secto
res de actividade e uma tendencia que se verifica na generalidade dos pafses 
europeus, designadamente os da Comunidade Econ6mica Europeia, e particular
mente evidente nas ultimas decadas (Fig. 1): registaram-se decrescimos 

1 Fabrical(iio: estabelecimentos cujo papel principal consiste em proceder a alterai(Oes 
ou transformac;:5es materiais; circulal(iio: estabelecimentos que assumem o papel de inter
medimos nos fluxos ffsicos de pessoas e bens, fluxos de informac;:iio e de comunicacriio ou 
fluxos fina.nceiros; distribuil(iio: estabelecimentos que colocam os bens e servii(Os A dispo
sil(iio do consumidor flll.ll.!; regulal(iio: estabelecimentos que intervem no funcionamento do 
conjunto do sistema a fun de o manter, modificar, regular ou controlar. Atendendo aos «tipos 
de emprego exercido e As mutac;:5es em curso que se man.ifestam por uma evolul(iio das pro
fiss5eS» esta classifical(iio pode ainda ser cruzada por um outro eixo oode se distinguem as 
seguintes funcr5es : 1 - pesquisa e desenvolvimeoto; 2- aprovisionamento «stockagem•; 
3- organizal(iio; 4- execul(iio-explorac;:iio; 5- gestiio e controle; 6- manutencriio; 
7 - comercializal(iiO, veoda (BAIU. Y et a!., 1985) . 
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QUADRO 1 - Varia<;iio do emprego no Continente (1970-1981) 

% 

SECTOR PRIMARIO -24,3 
SECTOR SECUNDARIO 48,4 
SECTOR TERCIARIO 40,0 

7.1 Transportes e Armazenagem 25,2 
7 .2 Comunica<;5es 49,1 
8.1 Bancos e outras lnstitui<;5es Monetlirias e Financeiras 108,8 
8.2 Seguros 83,8 
8.3 Opera<;5es sobre Im6veis e Servi<;os prestados As Empresas 37,6 
9.1 Administrayiio Pllblica e Defesa Nacional 62,5 
9.2 Servi<;os de Saneamento e Limpeza 468,2 
9 .3 Servi<;os Sociais e Similares Prestados A Co1ectividade 160,5 
9.4 Servi<;os Recreativos e Culturais 127,8 
9.5 Servi<;os Pessoais e Dom<!sticos 14,1 
9.6 Organiza<;5es lntemacionais e outras lnstitui<;5es Extraterritoriais 331,2 

SERVI<;OS 56,2 

Fonte: INE, Recenseamento da Popula<;iio, 1970 e 1981. 

importantes no sector agrfcola nos paises onde a agricultura ainda tern grande 
importancia, a par de acrescimos considen1veis no emprego nao agrfcola, em bora 
em alguns pafses o sector secunda.rio tivesse decrescido. Esta tend~ncia, na 
qual se inscreve Portugal, e mais evidente nos distritos do litoral onde se loca-

SECTOR .,RIMA RIO 

I C ... · .. .c:a.l l>ID~·ti.'&.J · Esp.a.nlu.4 · Fr~a.5 ·Gr1-8tf.• '\.I , 

0 \ Or&-1a, 7 Hotvt(b, t1 • llbnda. 9 lt.il,a. Ill · Luumhurat>. 
II l'urt. '' · I~ Kcp Fcdn•l ,t • .11l , I' fEE 

FIG. 1 - Evolu<;iio do emprego por sectores de actividade na CEE (1971-1984). 
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lizam os centros urbanos de maior dimensao (Lisboa, Porto, Coimbra e Set\1-
bal) que apresentam valores mais elevados de emprego no terciario (Fig. 2). 
Contudo, nao sao estes os distritos que na decada de 70, conheceram os maio
res crescimentos relativos neste sector. A expansao das actividades turfstica, 
industrial e dos servicos publicas (saude. ensino e administracao local) a par 
da animacao econ6mica proporcionada pelo retorno da decada de 70 e infcio 
dade 80, particularmente significativas em Faro, Leiria, Braga e Braganca expli
cam a evolucao verificada nestes distritos (Fig. 3). 

Durante os anos 70 foi no terciario que o emprego mais cresceu em termos 
relativos (56,2% ), enquanto no primario se verificou urn decrescimo de 24,3%; 

ISIS!RS , 50.0 

amllll 40.1 . 50.0 

IIliiiTllJo.o. 40.o 

c=J< 10.0 

FIG. 2- Percentagem do emprego no 
terci!Uio ( 1981). 

FIG. 3- Varia~tiio do emprego no 
terciario (1970-1981). 

o crescimento foi significativo nos servicos sociais prestados a colectividade, 
recreativos e culturais, de saneamento e limpeza enos servicos bancarios, evo
Iucao que deve ser interpretada a luz das transformacoes que a sociedade por
tuguesa conheceu durante este perfodo. Se os servicos referidos em primeiro 
Iugar perspectivam grandes mudancas em termos da prestacao de apoio social 
e ao nfvel da melboria das condicoos de vida das populacoes, em que as autar
quias locais tiveram urn papel de destaque, os segundos podem relacionar-se 
com a dinamizacao da economia e a integracao crescente do pafs no contexto 
internacional. Contudo, o padrao espacial daquele crescimento e desigual e 
complexo de interpretar, como se pode depreender da analise das Figuras 4 a 9. 

E de salientar o crescimento acentuado da administracao publica em alguns 
distritos do interior Norte e do Alentejo (Fig. 6) onde, ao mesmo tempo, ocor
reu urn decrescimo nos servicos pessoais e domesticos (Fig. 9); os distritos de 
Sen1bal e de Faro apresentam, neste perfodo, crescimentos importantes e gene
ralizados em todos os domfnios dos servicos ao contrario do que se verifica 
nas areas metropolitanas que registaram acrescimos menos significativos. 
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FIG. 4 - V aria~o do emprego lUIS 

comunicac;Cies (1970-1981). 

FIG. 6 - Varia~o do emprego na adminis
trac;iio publica (1970-1981). 

1.1 

~>!100 

mi!m I \0.1 · ~:\00 

niiiiJ) wtu - t.Ju o 
c:::::::J < 100 I 

FIG. 8 - Variac;iio do emprego nos servic;os 
recreativos e culturais (1970-1981). 

19 

'I 

~ > 150.0 

llmH!I I!50·1500 

IIIIIIIII IOOl· 1!50 

[=::J < 1000 

FIG. S- Variac;io do emprego nos bancos 
e outras instituic;oes monetarias e 

fmanceiras (1970-1981). 

FIG. 7- Variac;iio do emprego nos 
servic;os sociais (1970-1981). 

,., 
\ ..., ~ , .•. o 

.... ·~(· EHm1 t5 t -.ao.t' 

'::!' [lJll]]] 0 (I . 15.0 
CJ ·16'1·00 

c:::::::J < ·16.0 

FIG. 9- Variac;iio do emprego nos servi
c;os pessoais e dom6sticos (1970-1981). 
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0 quociente de localiza<;ao (QL) 2 nos sectores das comunicacoes e dos 
bancos, calculado a partir do emprego, destaca os distritos de Lisboa, Porto 
e Serubal pela concentr~ilo de actividades terciarias, sobretudo a bancaria. 
Contudo, certos distritos no interior, estao igualmente em evid~ncia, em vir-

FIG. 10- Comunica~Oc:s: quocientes de loca
liza~iio (popula9iio activa em 1981 no ramo 7.2 

da CAE). 

FIG. 11- Bancos: quocientes de localiza<; 
popula~iio activa em 1981 no ramo 8 

da CAE). 

tude da fragilidade e desequilfbrio do emprego terciario, permitindo ressaltar 
os sectores banc<irio e de comunica~6es (Fig. 10 e 11). Esta situacao e tam
bern evidente quando analisamos os quocientes de localizacao destes sectores 
na Regiao Centro que silo positivos e mais elevados em alguns concelhos remo
tos do Pinhal Interior e Raia onde se verificam fndices id~nticos aos verificados 
nas sedes de distrito. Nestes concelhos sector bancario assume uma importancia 
consideravel; contudo, Coimbra apesar de, em termos absolutos, deter os quan
titativos mais elevados, a importfulcia da actividade bancaria esbate-se devido 
a grande concentra~ao de outros servicos, particularmente, os ligados a saude 
e a administra<;ao publica. 

2 QL = (Emp. sector dist. /Emp. total dist.) I (Emp. sector Cont./ Emp. total 
Cont.). 
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3. DIFUSAO DE AG~NCIAS BANCARIAS 

Em termos globais (Quadro 2) o literal da Regiao Centro apresenta maior 
densidade de ag~ncias banclrias por concelho e por superffcie (Km2) . Contudo, 
o seu numero por habi~te, e na sub-regiao Interior, a partir da decada de 70, 

QUADRO 2 - Evolu9iio e densidade de agencias bancArias na Regiiio Centro 

N. 0 de agencias/ concelho N. 0 de ag6ocias/IOO Km2 ~P de agencias/10000 hab. 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 ... 1990 ... 

Sub-regiiio Literal 2,8 3,9 4,9 1,2 1,7 2,2 0,90 1,10 1,39 

Sub-regiiio Interior 1,4 2,4 3,0 0,4 0,7 0,9 0,84 1,42 1,77 

Regiii.o Centro 1,9 2,9 3,6 0 ,6 0,9 1,2 0,87 1,26 1,58 

"' Popula9ii0 em 1981. 

Fonte: INE, Recenseamentos da Popula9iio, (1970, 1981); Listas Telef6nicas (1970, 1980 e 1990). 

relativamente superior a da sub-regiao Litoral 3. A cria~o de um «servic;o 
mfnimo» (1 ou 2 agendas na generalidade dos concelhos do interior) exigiu 
que , apesar do decrescimo populacional que se verificou naquela sub-regiao, 
as agencias bancarias permanecessem em actividade, compreendendo-se assim 
que em 1990 se registe um valor da ordem de I, 77 agendas I 10 000 habitantes 
na sub-regiao do Interior enquanto esse valor era de 1,39 na sub-regiao do 
Litoral. 

Na Regiao Centro, em 1970, a generalidade dos concelhos mais margi
nais , da area do Pinhal e do Norte dos distritos de Viseu e Guarda, ainda nao 

3 Os ge6grafos interessaram-se pelo estudo da difusiio a partir dos estudos que 
Hiigerstrand publicou na decada de 50 onde propunha um modelo interpretative dos 
processes privilegiando a dimensii.o espa9o-temporal para explicar fen6menos envolvendo 
o h omero, objectos ou mesmo a informa9iio. A difusiio decorre a partir de um centro 
onde ocorreu a inova9iio para as areas mais afastadas, assumindo urn relevo fundamental 
a distAncia geogrlffica, econ6mica ou socio-cultural . A difusiio de determinados servi9os 
a nfvel regional tenia ver, porum !ado, com a rela9ii0 entre os objectos / informa9iio e 
os seus utilizadores e, por outre, com as condi90es econ6micas, polfticas, sociais e 
culturais . 
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tinham nenhuma ag~ncia bancaria (Fig. 12). Naquela situa<;ao estavam 
6 concelhos do litoral e 26 do interior, correspondendo respecti vamente 
a 24,0% e 50,0% do seu m1mero total. Durante a decada de 70 vai-se assistir 
a instala~ao de novas ag~ncias, baseada em dois motivos fundamentais: res
ponder ao dinamismo da economia e da aglomera~ao populacional que se 
verificou em alguns concelhos e, por outro, proceder a capta~ao das poupan~as 

FIG. 12- Nfunero de agencias bancanas por 
10 000 habitantes (1970). 

FIG. 13- Nllmero de agencias banclirias po 
10 000 habitantes (1980). 

nos concelhos menos favorecidos provenientes das prest~oes sociais ou das 
remessas dos emigrantes . Daf que, concelhos como Fornos de Algodres, 
Manteigas e Figueira de Castelo Rodrigo, apresentem cerca de tres agendas 
por 10 000 habitantes em 1980 e serem ja poucos os concelhos desprovidos desta 
funcao (Fig. 13). Nesta data (1980), apenas existia urn concelho sem agendas 
bancarias no litoral e cinco no interior, respectivamente 4,0% e 9,6% dos con
celhos) . Em 1990 (Fig. 14), o numero dos concelhos com cerca de tr~s agen
cias por 10 000 habitantes vai-se dilatar passando a integrar os concelhos ja 
referidos e ainda Vila Velha de R6dao, Vila de Rei, MMa e Vila Nova de Paiva 
bern como os de Pedr6gao Grande, G6is e Vila Nova de Poiares localizados 
no Pinhal Interior. 

A caracterfstica fundamental do servi~o bancario, capitais a circula~ao de 
fluxos fmanceiros, implica que estes se organizem de uma fonna hierarquizada, 
ocorrendo inicialmente nos locais ou concelhos onde o dinamismo econ6mico 
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e maior e que, por este facto geram maiores trocas com outros espa~s 
nacionais e internacionais e; s6 numa fase posterior e que o servico se des
centraliza as areas adjacentes. No caso da Regiao Centro foi a partir das 
sedes de distrito e dos concelhos mais industrializados do litoral (Agueda, 
Figueira da Foz e Marinha Grande) e do interior (Covilha e excepcionalmente 
Almeida, em virtude da fronteira de Vilar Formoso) que a propagacao das 
ag~ncias se efectua para os concelhos vizinhos e com os quais estabelecem la~s 
de inter depend~ncia. Nao deixa entlio de ser significative o facto de boa parte 

l!ffi!lll > J.O 

!§~.P ·2.0 
IIIIJI1.o . t.• 

r:::=J u.~ . ll.o 

FIG. 14 - Nfunero de agencias banclirias por 

10 000 babitantes (1990). 

1'1~"'-:llo;l:t~ 

I JQO()l 

~ - .. 
rmml <5 c::J,<, 
c=J 

rnnkuot 
11 .. 1'11. ... 

IIU\Ir \I.: J01'1l 

I c-ulrr JO;., ,. Jl"\u 

lntlh• J080r J ' )(I 

4 0 Lo 

FIG. 15- Di.fusao das agencias bancanas. 

dos concelhos do litoral da Regiao Centro j~ deterem pelo menos uma ag~ncia 
bancaria antes de 1970 enquanto no interior isso se verificava apenas em con
celhos que se estruturavam em funcao dos eixos Coimbra-Viseu-Guarda e 
Covilhli-Castelo Branco (Fig. 15). As areas exteriores a estes eixos s6 mais 
tarde puderam dispor deste servic;o. 

A organizacao espacial da actividade bancaria sendo causae tambem efeito 
destas dinfunicas territoriais, tern paralelo evidente com a hierarquia da rede 
urbana da regiao. A actividade bancaria inicia-se mais cedo nos centros urba
nos de maior dimensao - sedes de distritos e outras cidades (Figueira da Foz 
e Covilhli), e e neles que vai registar maior expressao (Fig. 15). Oeste modo, 
as correlac6es entre a populacao do concelho ou a populac;lio da sede de con
celho eo mimero de agendas banc~rias, para os anos 1970 e 1980, e elevada 
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(Figs. 16 e 17) ou, dito doutra forma, a hierarquia da rede urbana da Regiao 
Centro fica bern expressa analisada atraves da popula~ao ou do numero de 
ag~ncias . Esta generaliza~o nao e , contudo, perfeita, uma vez que existem, 
num caso e no outro, diferen~as importantes em termos de escalonamento dos 
centros urbanos. Essas diferen~as verificam-se, principalmente, ao nfvel dos 

Popula~iio da sc:dc: d.: concc:lho 

100000 I 

+ 
1970 

10000 

1000 

9 
+ 

. 
J 

y (70)= - 559.55 16 + ~::!::!4,3783x R = 0,83 

y (80)= - ::!4::!6.6463 + ::!363,9671x R = 0.87 

100 4--------------.-------------,-------------. 
0 

• 1970 

+ \980 

10 ::!0 30 

Numc:ro d.: agencias 

1 - Coimhra::! - Aveiro 3 - Leiria 4 - Viseu 5 - Guarda 6 - C. Branco 
7 - Covilhii 8 - F. Foz 9 - Almeida 10 - Fundiio 11 - Pombal 
1::! - Ovar 13-M. Grande 14- Ma ngualdc 

FIG.l6- Rela~iio entre a popula9ao residente na sede de concelho e o nUm.ero de 
ag!ncias banclirias (1970-1981). 

centros de menor dimenslio populacional ja que intervem outras variaveis para 
alem da popula~ao , para explicar o mimero de agencias bancarias existentes: 
a expansao das actividades comerciai!i e industriais que requerem maior dis
ponibilidade e mobilidade de capital, o Iimiar de habitantes na area de influ
~ncia do centro, o aforro local e as remessas que af afluem. 

Pela natureza das rela~oes que estabelece com as restantes actividades 
econ6micas, e um servi~o que tende a localizar-se em lugares de elevada cen
tralidade. Os espacos rurais, normalmente dependentes daqueles estlio, actual
mente, a conhecer uma mudanca que, de algum modo , podem dar uma imagem 
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diferente do que geralmente se tern da Regiao Centro . Se analisarmos a dis
tribuicao das Caixas de Credito Agrfcola Mutuo, instituicQes credito com carac
terfsticas especiais, sob a forma de cooperativa, vocacionadas para o credito 

Populac;iio do concclho 
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++ 

y {70)= 1,056e+4 + 58:!6,0839x R = 0,88 

y(80) = 70 18,8088 + 5501,9851x R = 0,88 
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Numero d.: ag.!ncias 

• 1970 

t 1980 

I - Coimbra ::! - Avciro 3 - Leiria 4 - Yiso::u 5 - Guarda 6 - C. Branco 
7 - Covilhii 8 - F. Foz 9 - Almeida I 0 - Fundiio II - Pombal 
I::! - Ovar 1 3 - M. Grande 14 - Mangualde 

FIG. 17 - Rel~o entre a popula~o do concelho e o ndmero de 
ag8ncias bancarias ( 1970-1981) _ 

agricola, visualizamos outro padrao locativo que se diferencia do baildri.o 
tradicional . 

Embora sejam estruturas bastante antigas remontando ao infcio do s&:ulo, 
as Caixas de Credito Agricola Mutuo, s6 ganharam papel de relevo no finais 
dos anos 70, tendo passado, entretanto, por diversas vicissitudes. 

A grande difusao que registaram estA ligada a vmos factos, I10meada
mente a cri~o de uma estrutura coordenadora da sua actividade 4, a alteracao 

4 A Pederayao Nacional das Caixas de Cr6dito Agricola Ml1tuo (PENACAM) foi 
criada em Novembro de 1978. 
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e renovacao do quadro legislativo do Credito Agrfcola Mutuo Portuguts para 
altm da participacao integral das caixas no sistema creditfcio de apoio ~ agri
cultura 5. Estas alterac<>es possibilitaram a defmicao de estrategias para a 
implementacao de novas agtncias, em localidades rurais do Pafs. Durante uma 
decada (1977-1987), o m1mero de Caixas de Credito Agrfcola Mutuo passou 
de 142 para 212 (aumento de + 49%). 

0 apoio ~ agricultura, objectivo fundamental da sua actividade, pressup(>e 
uma localizacao pr6xima dos beneficiarios e uma distribuicao menos polari-

~ n~m. tk 2 ~gm~·•:~~!o. 

~ 2 ~~~~1'\o:J~ IIillt:.n.Jr-tll.' ('llfK'dhil) 

E3 t 11&in~1a {n~ !<1.'\k !.k ..:nc-.:dho) 

c=Jt•:rn..·ea(lorat.bM"tktk'"'Unl..-.:oll •,,) 

40 r.. 

PIG. 18- Localiz~iio das ag8ncias das caiXll8 de Credito Agricola Mutuo (1990) . 

zada e, portanto, maior dispersao geognifica. 0 exercfcio da sua actividade, 
embora tenha um peso ·reduzido no volume do sistema bancario portuguts, foi 
importante no credito concedido ~ agricultura animou bastante este sector nal
gumas areas do Pafs . 

Na Regiao Centro assiste-se a uma difusao, que nalguns casos e jade funbito 
sub-concelhio (Fig. 18). A maior concentracao ocorre, sobretudo, nos con
celhos do Baixo Mondego (Cantanhede, Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure), 
Serra da Estrela (Seia e Gouveia) e Pinhal Litoral (Pombal e Leiria) dendo tam
bern de referir, a sua reduzida implantacao no Pinhal Interior. 

0 mercado fmanceiro nacional teve, no decurso das duas Ultimas deca
das, dinAmicas muito pr6prias que induziram as estrategias de localizacao das 

5 0 SIFAP (Sistema Unificado de Financiamento a Agricwrura e Pescas) foi criado 
pe1o IFADAP em 1979 e funcionou, provisoriamente, a partir de 1981. 
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agencias bancarias. Embora o nfvel de decisao sobre esta e outras materias 
se mantivesse centralizado, foram-se criando condi~5es- altera~6es jurfdico
-institucionais ocorridas desde 1975- deslocando-se a cria~o de bancos pri
vados e a desnacionali~o de bancos estatais que proporcionaram ajustamentos 
decisivos no padrao de organiza~ao territorial. As Caixas de Credito Agrfcola 
Mutuo sofreram irnportante dinamiza~o depois daquele perfodo eo sector ban
carlo registou importante expansao oao s6 em termos quantitativos mas, prin
dpalmente, em termos qualitativos. Estas mudanca.s, registadas no final da 
decada de 80, vao caracterizar-se por uma cobertura mais eficaz do territ6rio 
com agendas bancarias e urn facto que os criterios para a instalacao de novas 
agencias foi mudando - o criterio actual exige a entidade bancana que para 
cada quatro agendas localizadas livremente, uma agenda se 1ocaliza numa area 
desfavorecida - mas a prolifera~ao recente de agencias fez com que as 50 loca
lidades com mais de 2500 habitantes sern nenhuma agenda bancaria num raio 
de 7 km referidas em 1988 pelo Banco de Portugal, estejam contempladas com 
este servi~o. Apesar disso, as inten~6es de instala~ao de novas agtncias, sobre
tudo nas areas urbanas, nao diminuiram dernonstrando a forte competitividade 
que se instalou no sector. Por outro lado, isto significa que na fase actual, o 
crescimento da economia no pafs se traduz na mobiliza~ao de capital para novos 
investimentos e nurna grande procura interna de poupan~as. a par duma con
coqencia entre os diversos bancos na capta~o de novos segmentos do mer
cado (dirigida a idosos- seguros e reformas, a jovens- apoio a compra de 
habita~o ou a certas formas de investimento, etc.) e na oferta de uma gama 
variada de novos servi~os bancarios. 

Em 1990, praticamente todos os concelhos da Regiao Centro tinham pelo 
menos duas agencias, uma de urn Banco de Poupan~a (normalmente a Caixa 
Geral de Dep6sitos) e outra de urn Banco Comerdal, enquanto Bancos de loves
tim en to tern as suas agendas apenas Iocalizadas nas sedes de distrito (Coimbra, 
Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Leiria) . 

A evolucao do sistema de servi~s bancarios dependera provavelmente mais 
da diversidade e qualidade·dos servi~os que sao prestados a popula~ao em geral 
e aos agentes econ6micos traduzindo-se por ventura em novas estrategias de 
localiza~ao especial. 

4. DIFUSAO DA TELEC6PIA 

A maior concentra~ao de telecopiadores (Fax) verifica-se nos concelhos 
que registarn maior actividade e dinamismo urbane-industrial seguindo, 
alias, padrao identico ao de outros indicadores s6cio-econ6micos (Fig. 19). 
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0 litoral da Regiao Centro destaca-se pelo numero de aparelhos instalados, par
ticularmente os concelhos que constituem os tr~s eixos polarizadores desta <irea: 
Aveiro-Agueda, Coimbra-Figueira da Foz e Leiria-Marinha Grande. No inte
rior. onde este equipamento esta menos implantado e se localizam os sete con
celhos que ainda nao possufam este tipo de equipamento e predominam os que 
ainda tent menos de 10 telecopiadores instalados. destacam-se os concelhos urba
nos (Viseu, Guarda, .Covilha e Castelo Branco) ou industriais. Os industriais 
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FIG. 19- NUmero de te1ecopiadores instalados (1990). 

proporcionam, no entanto, duas si~s distintas: onde predomina o t~xtil (Seia, 
Gouveia, por exemplo, necessitam efectuar contactos nipidos e expeditos como 
exterior para efeitos da comercializacao dos respectivos produtos); e os que 
registam alguma dinAmica recente a nfvel industrial (Arganil, Fundao ou os da 
periferia de Viseu) com caracterfsticas substancialmente diferentes. 

1 Almeida integra-se oeste escalao, pelo facto de Vilar Formoso ser urn cen
tro alfl{ndeg<irio importante, onde se concentram transitarios e outro tipo de ser
vicos fortemente consumidores de comunicacoes. 

A desigual distribuicao quantitativa deste equipamento no territ6rio da 
Regiao Centro~ funcao de urn processo de difusao (Fig. 20) cujos tracos gerais 
se confundem com outras dinAmicas regionais que tern por pano de fundo uma 
constante: a diferenciacao das estruturas regionais s6cio-econ6micas mas. prin
cipalmente, produtivas. Os concelhos do litoral voltam a destacar-se (Figueira 
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da Foz, Marinha Grandee Coimbra, uma vez que nao se disp{>e de dados para 
os da Area de Aveiro) por adoptarem a telec6pia em primeiro Iugar, fuocio
nando como focos difusores desta inova~o. Se exceptuarmos os concelhos de 
Ansiao e de Arganil, que evidenciam alguma precocidade no contexto territo
rial onde se localizam, o padrao de propagacao da difusi!.o da telec6pia e por 
vizinhan~a a partir dos focos referidos. No interior a penetracao processa-se 
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FIG. 20- Anode instala9iio do primeiro telecopiador. 

a partir do eixo constitufdo pelos concelhos compreendidos entre Viseu e Guarda, 
para os concelhos adjacentes. · 

Como se pode observar no quadro seguinte, a data de ado~o e mais tar
dia no interior - ocorre apenas depois de 1987 - e a procura foi mais elevada 
em 19W, urn ano depois do que se verificou no litoral (Fig. 21). Este facto, 
embora natural se encarado do ponto de vista das dinAmicas de desenvolvi
mento podera ter sido refor~ado pela estrategia adoptada pela empresa pres
tadora deste servi~o publico: sabendo que o litoral oferecia, a partida, garantias 
de maior sucesso e adesao a esta iniciativa, adoptou uma atitude mais ofensiva 
nesta area. 

Se analisarmos a ado~ao da telec6pia pelos diversos sectores de activi
dade econ6mica (Quadro 4), verificamos que a indllstria transfonnadora (37 ,7%), 
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FIG. 21 - Evol~o dos telecopiadores nll!l sub-regi6es, nas sedes e nos restantes lugares 
dos concelhos da Regiiio Centro. 

QUADRO 3 - Telecopiadores segundo o anode insta.lacriio ( %) 

1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Total 

Sub-regiiio Litoral 1,2 1,4 3,7 11,9 38,8 26,6 16,3 100,0 
Sub-regiilo Interior 0,5 5,8 32,5 36,4 24,9 100,0 
Regiiio Centro . 0,8 0,9 2,5 9,6 36,5 30,3 19,5 100,0 

Fonte: Direc¢es Regionais de Telecomunicacr5es do Centro e Norte. 
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QUADRO 4- Tclecopiadores instalados segundo o sector de actividade (%) 

........... ,,~a..·. I ,. I• • . ' " t 'C"',' •• I • ~te .. a ... ,, .~ . "c · ·.· · -~~~ 1 .. 
I ... I ~ ..... < pul-l f oi.C'"•='t \.'!'II\'' '''" ... ;, 

Sub-n:~i:'hl L•h,ral 1.:! 0.5 39.9 0.3 3.8 ~~.3 7.5 14.4 10.1 100,0 
Suh n:e:.;~in lntcnM :!.t 0,9 30 ,9 1.4 o.: 8 .8 1::!.4 ~5.8 17.5 100.0 
R..:~i:w C~ntn' 1.4 0.6 J 7. 7 0 .6 3,0 19.1 8.6 17. 1 11.9 100,0 

Fonte: DireCI;Oes Regionais de Telecomunica¢es do Centro e Norte. 

o comercio e os hoteis ( 19, 1 %) , a banca ( 17, 1 %) , os servicos pessoais e a colec
tividade (11 ,9%) eo sector das comunicac5es (8,6%) detem a quase totalidade 
deste equipamento. 
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F IG. 22- Sector de actividade que 
primeiro introduziu a telec6pia. 
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FIG. 23 - Sector de actividade predomi
nante na utilizac;iio da te!ec6pia. 

A implantacao relativamente desigual nas sub-regi6es do Litoral e 
do Interior deve-se aos perfis produtivos estruturalmente diferenciados 
(Fig. 22 e 23): 

- no litoral sobressaem a industria transformadora, a construcao e as obras 
publicas e o comercio e hotelaria (a actividade turfstica e aqui particularmente 
significativa); 

-no interior, verificamos que os servicos comandam a procura dos tele
copiadores, particularmente os bancos, os servicos administrativos eo sector 
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das comunicar;6es (nao podemos esquecer que o CORFAX ainda hoje e dos 
poucos telecopiadores existente em alguns concelhos de areas remotas, como 
o Pinhal Interior). 

A aruilise do processo de difusao deste servir;o a nivel intra-concelhio 
(Fig. 24) contribuini para urn melhor esclarecimento das dinfunicas regionais. 

FIG. 24 - Telecopiadores instalados na sede de concelho (1990) 

Este servir;o aparece associado a actividades terciarias, sobretudo no inte
rior da Regiao Centro, acontecendo que num grande numero de concelhos se 
localiza predominantemente nas sedes de concelho: em 26 concelhos do 
interior, 100% dos telecopiadores localizam-se na sede enquanto isso acontece 
em apenas 3 concelhos do litoral - a concentrar;iio na sede parece ser sin6nimo 
de urn baixo fndice de desenvolvimento. Se exceptuarmos Almeida, enos con
celhos de maior desenvolvimento industrial do litoral de padrao difuso que esta 
percentagem e mais baixa (Leiria-Marinha Grandee Agueda-Aveiro). Nestes 
a difusao da telec6pia atingiu maior profusao espacial, ultrapassando os Iimites 
urbanos, encontrando-se presente tambem em maior m1mero de empresas 
(Fig. 25). 
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FIG. 25- Regressiio e resfduos da rela9ii0 entre o n1irnero de telecopiadores e de empresas. 

5. REMATE 

As mudanc;;as que no presente afectam de forma profunda o territ6rio regio
nal manifestam-se com ritmos diferentes pelo que podemos considerar as dife
rentes unidades espaciais da RegHio Centro do Pafs a caminharem a velocidades 
diversas. Perante estas di~micas e as transformac5es econ6micas, sociais e 
culturais em curso a geografia deve adoptar uma atitude comprometida e empe
nhada procurando analisar a riqueza e variedade de situacoes, interpretando a 
geometria variavel com que se traduzem em termos territoriais e a pluralidade 
de processos que as condicionam. 

Se considerarmos os servicos em geral e, de entre estes, os bancanos e 
as telecomunicac6es, como das mais representativos da modemizacao e das 
di!illmicas econ6micas, concluiremos que a tradicional dicotomia entre o lito
raJ e o interior, baseada em constatac6es e factores diversos (ffsicos, 
econ6micos, sociais, culturais, etc.) se mantem, embora com novos contomos. 
A implantacao e difusao na Regiao Centro quer dos servicos bancarios quer 
dos servicos de telec6pia foi mais acelerada nos concelhos do litoral, onde existe 
urn tecido empresarial mais di~mico e diversificado, com apetencia para sus
citar a sua instalacao e adesao a certas inovacoes. 
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