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AS REGH)ES PORTUGUESAS, A POLITICA REGIONAL 
E A REESTRUTURAc;A.o DO TERRITORIO* 

Rui Jacinto** 

RESUMO 

Abordam-se, neste texto, as implica~Oes da Politica Regional, a partir de tres aspectos fundamentais: 
- o territ6rio, analisado a partirdos seus desequilibrios, dinamismos e processos de reestrutura~ao; 
- as politicas implementadas com o objectivo de promover o desenvolvimento regional, 

particularmente a incidencia do Primeiro QCA (1989-1993); 
-a participa~ao de actores , sobretudo das autarquias, no processo de mudan~a proporcionados 

pelos Programas Operacionais Regionais. 

RESUME 

On analyse, dans ce texte, les implications de Ia Politique Regionale, selon trois aspects 
fondamentaux: 

- le territoire, analise a travers ses desequilibres, dynamismes et processus de restructuration; 
- les poltiques implantees ayant comme objectif Ia promotion du developpement regional, 

particuli~rement,l'incidence du !".Cadre Communautaire d'Appui (1989- 1993); 
- Ia participation des acteurs, surtout des municipalites, dans le processus de changement 

proportionne par les Programmes Operationnels Regionaux. 

ABSTRACT 

We analyse, in this paper, the implications of the Regional Policy, taking into account three 
fundamental aspects: 

- the territory, analysed from its disequilibriums, dynamisms and restructuration process; 
- the policies fulfilled in order to promote regional development, in particular, the incidence of 

the 1st. Community Support Framework ( 1989-1993 ); 
-the actors' participation, mainly the municipal districts, in the changing process supported by 

the Regional Operational Programs. 

l.INTRODUc;A.o 

A diversidade regional portuguesa, moldada tanto pel a 
geografia como pela hist6ria, e urn dos elementos 
determinantes dos diferentes dinamismos territoriais que 
as regioes tern conhecido. Num pais de dimensoes 
relativamente reduzidas -os seus 9,9 mil hOes de habitantes 
representam apenas 3% da popula91io da EUR dos 12 e a 

sua superficie 4,1% -, coexiste a generalidade das regi5es 
com problemas especificos e as quais a Politica Regional 
da Uniao Europeia procura responder: com atraso de 
desenvolvimento, industriais em declinio, agricolas, 
urbanas com problemas e perifericas, designadamente 
fronteiri9as. 

Portugal costuma ser descrito de modo contrastado, 
em fun9ao da enfase que e dada aos seus tra9os mais 

* Comunica~ao apresentada na Conferencia "EC Cohesion Policy and National Networks: the role of EC structural funds in the 
territorial restructuring within member states", Oxford, Dezembro de 1993. 
** Instituto de Estudos Geogr1ificos, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra e C.C.R.C. 
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marcantes, porventura antag6nicos, que caracterizam a 
sociedade e fracturam o territ6rio: o litoral por oposi~ao ao 
interior, o norte relativamente ao sui, o rural face ao 
urbano. Estas interpreta~oes dicot6micas revelam-se, 
contudo, simplistas, se pretendermos compreender a 
complexidade dos dinamismos e os processos de 
reestrutura~ao territorial em curso. 

Por outro !ado, os sucessivos alargamentos da 
Comunidade e os impactes de diferentes politicas 
contribuiram para aumentar as disparidades inter-regionais 
no seio da Uniao Europeia que, associados a preocupa~ao 
de refor~ar a coesao econ6mica e social, fundamentam a 
existencia de urn a Politica Regional Europeia. Neste quadro 
e tendo presente a reestrutura~ao das economias regionais 
e as transforma~6es sociais e pollticas que lhes andam 
associadas, nao devemos estranhar as diferentes orienta~oes 
que foram sendo tra~adas para a Polltica Regional, 
traduzidas em altera~oes qualitativas nos tipos e formas de 
interven~ao e no refor~o crescente dos recursos financeiros 
afectos aos fundos estruturais. 

A adesao de Portugal a Comunidade Europeia verificada 
em 1986 foi responsavel por ajustamentos institucionais 
verificados na administra~ao do desenvolvimento regional 
e pela promo~ao de boa parte das ac~oes com incidencia 
regional que, na generalidade dos casos, tiveram o apoio 
dos fundos estruturais. Nesta medida, as orienta~oes e as 
prioridades definidas para a Politica Regional Europeia e 
as interven~ao apoiadas pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (Feder) sao referencias 
determinantes para analisar as mudan~as verificadas ao 
nlvel das regioes portuguesas, no passado recente. 

Com a presente comunica~ao pretende-se equacionar, 
em que medida, os instrumentos de Politica Regional 
promovidos em Portugal e interdependentes dos que sao 
prosseguidos pela Uniao Europeia, terao contribuido para 
reestruturar o territ6rio e as economias regionais. 

2. TERRITO RIO: ADMINISTRAC,::AO, DINAMISMOS 
E PROCESSOS DE REESTRUTURAC,::AO 

2.1. Administra~ao do territ6rio e desequilibrios 
regionais 

Portugal e urn pais assimetrico, onde coexistem 
ambientes naturais contrastados e desequilibrios 
econ6micos e sociais profundos. A diversidade e os 
desequiHbrios regionais conferem ao pais uma tipologia 
bastante ampla de problemas, que constituem o pano de 
fundo da generalidade das analises e discussoes sobre a 
questao regional. · 

0 modelo s6cio-produtivo e os padroes de ocupa~ao do 
territ6rio, constituem as clivagens estruturais mais 
marcantes, revelando-se o comportamento demografico, o 
perfil produtivo, os processos de industrializa~ao e de 
integra~ao das economias locais, factores de diferencia~ao 
regional igualmente relevantes. E, pois, a partir destes 
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elementos que devemos pesquisar as razoes mais profundas 
que se encontram subjacentes as mudan~as e aos 
dinamismos regionais. 

0 que acabamos de referir, descrito com profundidade 
em multiplos trabalhos, e evidenciado tanto pelo suporte 
territorial que serve de base a administra~ao 1 (Quadro 1 ), 
como por alguns elementos que, mesmo a urn nfvel muito 
agregado, nos perm item tra~aro perfil das regioes (Quadro 2). 

As unidades administrativas locais apresentam 
dimensoes bastante variaveis consoante as regioes, o que 
poe em evidencia modos distintos de organiza~ao do 
espa~o. resultantes de urn Iento processo hist6rico de 
ocupa~ao do territ6rio, facto que influencia decisivamente 
a sua gestao. Basta salientar que na regiao Norte os 
municipios tern, em media, cerca de 41 000 habitantes e 
uma area de 252 Km2, enquanto no Alentejo estes valores 
sao, respectivamente, 11 772 habitantes e 585 Km2. 

0 quadro 2 mostra, por outro lado, a configura~ao e 
diversidade das regi6es portuguesas, bern como a importiincia 
diferente que tern no con junto do pals. 

Quadro 1 - As Unidades de Administra~ao do 
Territ6rio 

Regioes (Nut's II) Nut's III Ml!Di~h~i2~ Freguesias 
N° Hab/Mun. Km2/Mun. 

Norte 8 84 41 098 252 2 023 
Centro 10 78 22 061 303 1105 
Lisboa e Vale do Tejo 5 51 64873 234 512 
Alentejo 4 46 II 772 585 289 
Algarve I 16 21 257 310 76 
Total do Continente 28 275 35 834 322 4005 

2.2. Recomposi~ao demogratica 

A distribui~ao e o comportamento evolutivo da 
popula~ao e urn dos indicadores que traduz exemplarmente 
os dinamismos territoriais em Portugal. A relativa 
estabilidade demografica verificada no ultimo decenio
a popula~ao do pais cresceu apenas 0,3% -, encerra, 
contudo, fortes contrastes regionais e locais. 

0 interior evidenciou urn declfnio populacional 
muito acentuado, mais intenso no caso de alguns 

1 As unidades administrativas sao, segundo a Constitui~iio da 
Republica, a nlvellocal, os concelhos (municlpios) e as freguesias 
e, a nlvel regional, as regioes, emboraeste nivel nao conhe~a, ate 
ao momenta, existencia legal. A intermedia~ao entre o nivel 
Centrale Local tern, contudo, sido assegurada pel as Comissoes 
de Coordena~ao Regional, servi~os desconcentrados do 
Ministerio da Planeamento e da Administrayao do Territ6rio, 
que coincidem espacialmente com as Unidades Territoriais para 
fins Estatisticos (NUT's) de nivel II. 
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Quadro 2 - Enquadramento e caracteriza~iio sucinta das regiiies portuguesas 

Norte Ceni!O Lis boa Alentejo Algarve R.A. R.A. Portugal EURI2 

V. Tejo A~ores Madeira 

Superflcie {Km2) 21 194 23 665 II 934 26 930 4960 2 248 796 91727 2 253 722 
23,/ 25,8 /3,0 29.4 5,4 2,5 0,9 /00,0 

Popula~ao Residente { 1991) 3 452 263 I 720 787 3 308 556 541 548 340 114 237 795 253 427 9 854490 327 136 500 
35,0 /7,5 

Var. 81/91 1,2 -2,4 

Densidade Populacional 
{1991 • Ha1Ykm2) 163 73 

Estrutura etaria ( 1991) 
0-4anos 22.3 19.3 

15-64 anos 66,4 64,2 
65 e mais a nos 11,3 16,5 

Emprego { 1990) 
Agricultura 21,8 36,1 

Industria 40,7 30,3 

Services 37,5 33,6 
100,0 100,0 

Estrutura produtiva - VAS {1990) 
Agricultur 4,3 10,3 

lndiistr i 54,1 43,0 
Servi,os 41,6 46,7 

1000 1000 

Fonte: PDR, 1993. 

municfpios que noutros (Fig. 1 ). Esta situa9ao, que afecta 
a generalidade dos concelhos ai localizados, faz despontar 
sinais de desertifica9ao: alguns deles perderam mais de 
50% dos seus residentes entre 1960 e 1991. A par dos 
decrescimos mais not6rios e de uma maior rarefayao 
(Fig. 2), destacam-se outros indices de recessao 
demogrMica no interior: populayao mais envelhecida 
(Fig. 3), maior dependencia da agricultura (Fig. 4), isto e, 
sinais de ruralidade mais profunda. As regioes do litoral e 
as localizadas na contiguidade das areas metropolitanas 
manifestam, pelo contrario, tendencias mais positivas. 

Os comportamentos demograficos assimetricos 
tomaram-se mais evidentes a partir dos anos 60, coincidindo 
com o acentuar da mobilidade intema e para o exterior do 
pais. 0 exodo da popula9il0, fen6meno estrutural da 
sociedade portuguesa, manteve as tendencias e os destinos 
dominantes: o estrangeiro, as areas metropolitanas, os 
centros urbanos e as sedes de concelho. 

A corrente emigrat6ria conheceu, durante os anos 80, 
algumas mudan9as profundas: os emigrantes passaram a 
ter preferencias por novos destinos (Canada, Sui9a, etc.) e 
os seus fluxos, merce da situa9ao nos paises de acolhimento, 
passaram a ser sazonais e de menor intensidade, quando 
comparados com periodos anteriores. 0 fen6meno 
migrat6rio motivado, fundamental mente, por razoes econ6-
micas e indissociavel dos processos de (sub)desenvol
vimento das periferias e teve como consequencias mais 
negativas, a erosao dos activos, dos estratos etarios mais 
jovens e o intenso despovoamento das areas rurais. 

33,6 5,5 3,5 2,4 2,6 /00,0 
1,4 -6,4 5.1 -2.4 0,2 0,3 

277 20 69 106 318 107 145 

18,3 17,7 18,1 26.7 24,7 20,2 18,3 
68,6 6,2 64,8 60,9 63,8 66,3 67,3 
13,1 76,1 17,1 12,4 11 ,5 13,5 14,4 

9,1 29,1 15,6 22,2 21 ,3 18,9 7,0 
29,3 18,7 17,9 24,7 35,3 35,3 32,5 
61 .6 52,2 66,5 53,1 43.4 45,8 60,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3,3 21,8 7,7 2 1,4 14,9 4,8 3,0 
3 1,5 31,8 17,6 27,5 28.8 35,6 35.4 
65,2 46,4 74,7 5 1,1 56,3 59,6 61 ,6 

1000 1000 1000 1000 100.0 1000 1000 

Concomitantemente, acentua-se a tendencia para a 
concentrayao populacional nos principais lugares, facto 
que se tern traduzido no crescimento das vilas sedes de 
concelho e das cidades de pequena e media dimensao. Por 
este motivo, o peso relativo dos lugares sede concelho na 
popula9ao total do concelho tern ere sci do continuamente: 
representavam 29,3% em 1960 e 32,5% em 1991. 

Os concelhos onde se localizam as cidades que 
correspondem aos principais n6s da rede urbana nacional, 
apresentam urn crescimento demografico mais evidente e 
maior capacidade polarizadora, o que decorre do processo 
de urbanizayao do pais. A urbaniza9ao, que se acentuou a 
partir da decada de 60, alem de tardia e sem adquirir a 
dimensao da generalidade dos paises europeus, atinge a 
sua maxima expressao nas concentrayoes metropolitanas 
de Lisboa e Porto. 

Os processos de reestruturayao econ6mica explicam 
tanto a urbanizayiio como as mudan9as na reparti9ao da 
popula9ao pelas actividades e profissoes, isto e, sao 
indissociaveis das transforma96es que atravessam a 
sociedade portuguesa e que o ultimo Recenseamento veio 
p6r em evidencia. 

2.3. Reestrutura-rao das economias locais e estra
tegias de investimento 

0 sector primario nao viu alterado o padrao produtivo 
nem eliminadas as fragilidades estruturais que o 
caracterizavam. Por outro lado, a expansao verificada no 
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Valor percentual 

e:! 5.12 -9.76 

E3 1.89 --4.)9 

mJ ~4.65- ·0.32 

0 -9.07 -5.32 

x -o.28 

--0 .OK"' 

Fig. 1- Varia~ao da Popula~ao (1981-91) 

Valor pen:enlual 

a 20.03- 20.43 

~ 1$.26- 18.41 

E3 10.02 -14.96 

g 3.12 - 3.99 

x - 11.43 

«>Km 

Fig. 3 - Popula~ao com mais de 65 anos (1991) 
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Fig. 2- Densidade Demogr{lfica (1991) 

Valor pen:enlual 

a .!15.65-84.17 

~ 38.49- 55.64 

a 21.32 -38.47 

g 4.16 -21.31 

0 1.33-4. 1$ 

x- 19.68 

«>Km 

Fig. 4 - Emprego na Agricultura (1990) 



terciario nao foi suficiente paraconstituir alternativa eficaz 
em termos de emprego, nero qualificada para determinar e 
influenciar significativamente os processos locais de 
desenvolvimento. 

0 refor90 da actividade comercial, decorrente das 
alterayoes dos padroes de consumo e a localizayao de 
alguns serviyos, sobretudo de ensino superior, ocorridas 
nos principais centros urbanos do interior, sao os aspectos 
mais visiveis e que contribuiram para alterar os quadros de 
vida e conferir maior urbanidade a estas localidades. 

A distribui9ao do aparelho produtivo industrial reflecte, 
igualmente, um padrao locativo assimetrico e menos denso 
no interior. Muitas destas Areas, permanecem exces
sivamente dependentes da agricultura ou de sectores 
industriais tradicionais, pouco evoluidos tecnol6gica
mente. Assim, nao se reuniram as condi9oes favoraveis 
para se (re)estruturarem as bases econ6micas locais, 
gerarem empregos e, consequentemente, capaz de reterem 
os excedentes demograficos. 

Os apoios que foram proporcionados como objectivo 
de promover o desenvolvimento industrial2, que em 
Portugal corresponderam, fundamentalmente, aos sistemas 
de incentivos (SIBR e SINPEDIP)3, nao vieram alterar 
significativamente o perfil produtivo, nero as dinamicas 
espaciais e sectoriais ja instaladas. 0 impacto territorial 
dos incentivos revelou-se mais significativo nas areas com 
um aparelho produtivo ja consolidado. 

Em Portugal, tal como se pode constatar a nivel 
comunitario, "as altera9oes verificadas na situas:ao relativa 
das diferentes regioes no que concerne ao peso relativo dos 
auxilios directos a actividade produtiva em particular, 
dificilmente podera, contudo, considerar-se o balanyo da 
reforma claramente positivo para as regioes 
desfavorecidas" (A. MARQUES, 1993, p. 28). 

Contudo, despontaram tendencias que apontam para o 
aparecimento de p6los com algum dinamismo industrial 

2 Na sequencia do Acto Unico e da reforma dos Fundos 
Estruturais de 1988, foi atribuido urn caracter prioritArio aos 
auxilios directos a actividade produtiva, em detrimento do 
tradicional predominio do financiamento de infra-estruturas por 
parte do FEDER. "Os auxilios directos a actividade produtiva, 
em particular ao investimento, geram redu9oes imediatas dos 
custos de produ9lio e actuam como barreiras proteccionistas 
num mercado on de as form as de proteccionismo ja desapareceram 
ou estao em vias de elimina¥liO. 0 recurso a este instrumento 
visa, assim, compensar, a curto prazo, as regioes desfavorecidas 
(ou com problemas s6cio-econ6micos) pela inferioridade das 
condi9Cies de competitividade que as empresas ai encontram" 
(A. MARQUES, 1993, p. 25). 
3 0 SIBR corresponde ao Sistema de Incentivos de Base 
Regional e o SINPEDIP ao Sistema de Incentivo no quadro do 
Programa Especifico e de Desenvolvimento da Industria 
Portuguesa. Qualquerum destes instrumentos tern porobjectivo 
fundamental o incentivar e apoiar a actividade industrial, 
mediante o financiamento a modemiza9ao de empresas ja 
instaladas ou a cria9lio de novas unidades. 
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no interior, correspondentes a certos centros urbanos 
(refira-se o caso particular de Castelo Branco pela expressao 
que atingiu), a partir dos quais pode ocorrer a 
expansao/difusao para concelhos que Ihe sao imediatamente 
vizinhos. Este fen6meno, dependente do trayado dos 
principais eixos rodoviarios da rede fundamental, fica a 
dever-se, tam bern, a capacidade mobilizadora de agentes 
econ6micos e actores locais, donde se destacam as 
autarquias e uma classe empresarial em expansao. 

Em todo o processo de mudanya, verificado a nivel 
local, revelaram-se estrategicos os investimentos publicos, 
que contribuiram para animar a generalidade das 
economias, sobretudo, as de alguns centros urbanos. 0 
investimento publico ocorreu, fundamentalmente, em 
infraestruturas e equipamentos basicos, enquanto o 
investimento privado teve uma traduyao espacial que se 
mostrou convergente com as estrategias publicas, tirando 
partido de urn ambiente favoravel que os lugares sedes de 
concelho e, em particular, de distrito proporcionam. 

Verificamos, assim, que tanto o investimento como a 
crias:ao de emprego foram espacialmente selectivos, 
privilegiando urn numero relativamente restrito de lugares, 
que correspondem ao nivel mais elevado da hierarquia 
urbana dos sistemas sub-regionais e locais. As bacias de 
emprego tem-se desenvolvido em fun9ao das sedes de 
distrito e de concelho, o que originadinamismos territoriais 
polarizadores que conduzem a concentra9ao demografica 
naqueles lugares. 

2.4. Processos de desenvolvimento e de reestrutura~ao 
do territorio 

0 sistema de povoamento portugues, onde sobressaem 
padroes distintos e assimetrias regionais bem conhecidas, 
caracteriza-se por uma assinalavel instabilidade e uma 
forte dimensao rural. Embora os resultados do recente 
recenseamento evidenciem uma tendencia para a 
estabilidade demografica em termos gerais, as alterayoes 
no sistema de povoamento nao sao, todavia, facilmente 
nero cabal mente discerniveis no plano estatistico, mesmo 
quando se desce a uma escala de pormenor. Estas 
"alterayoes do sistema de povoamento sao sensiveis, nao 
tanto por alterayoes significativas nahierarquia dos lugares, 
ou nas transforma96es das bases econ6micas dominantes, 
mas por modifica9oes qualitativas, que tern muito a ver 
com os padroes de consumo e com os novos valores 
societais" (J. GASPAR, 1993, p . 426). 

Por outro !ado, verificamos que uma parte significativa 
do territ6rio conhece uma progressiva desintegra9ao e 
marginalizayao, encontrando-se econ6mica e social mente 
submerso. Nas areas de maior pendor rural, prevalece urn 
tecido produtivo excessivamente dependente de actividades 
tradicionais (agricultura, etc.), assente numa economia 
fragil, conhecendo o I ado mais negativo dos processos de 
reconversao e reestruturayao produtiva, com uma crescente 
precaridade social (o desemprego e, aqui, urn problema 
endemico), vulnerabilidade e exclusao de certos estratos 
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populacionais (idosos, mulheres, jovens). 0 posiciona
mento exc~ntrico do pais no contexto internacional, tanto 
em termos econ6micos como geograficos, niio favorece a 
inversao das tend~ncias e dos ciclos viciosos instalados, 
repercutindo-se em certas regioes e afectando, de modo 
negativo, particularmente algumas economias locais. 

Os sistemas locais tern conhecido, por estes motivos, 
processos de mudan9a diferenciados com dinamismos e 
velocidades variaveis. A expressao dos comportamentos e 
dinamismos territoriais permite-nos efectuar o seguinte 
esbo90 da organiza9il0 dos sistemas territoriais: 

- os n6s do sistema urbana, correspondendo aos 
principais centros urbanos, que tern refor9ado o seu papel 
como centros prestadores de servic;:os, polarizando as 
actividades econ6micas e o emprego (Fig. 5); 
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Fig. 5 • Estrutura e articulac;ao da rede urbana e sistema 
viario fundamental 
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- os eixos estruturantes, definidos pelos itinerarios 
fundamentais do Plano Rodoviario Nacional que articulam 
os n6s do sistema urbana, organizando verdadeiros 
corredores em torno dos quais os process as e as dina micas 
de desenvolvimento sao mais evidentes; 

- os espa9os intersticiais, localizados marginalmente 
relativamente aos n6s e aos eixos que acabiimos de definir, 
constituem extensas areas perifericas, marcadamente rurais, 
caracterizadas por uma grande variedade de sistemas 
locais e que apresentam estruturas produtivas com 
identidades diversas (Fig. 6). 

0 CODCdbo com CCIKIO tUt:ll.DO 

(> IOOCOhab.) 

~ D=ldad< >I 00 bab1Km2 o 
<2~ activos o.a ..,nc. 

Rural: 

CJ Rural ~./mtdia apl"'lio) 

c::J Runl (&J'Dd<<XJ>~"') 

S Urbuo ou acrleolf com. 
ildlll stria t)~ acrvi~• 

Fig. 6 - 0 rural e o urbano em Portugal 



Refira-se que as Areas metropolitanas e alguns espa9os 
de ocupa9ao urbane-industrial difusa do Norte e Centro 
litoral, podem considerar-se excep90es relativamente ao 
modele de organiza9ao do territ6rio que esquematicamente 
apresentamos. 

A maier competitividade do literal provem, tanto das 
suas vantagens locativas como das iniciativas publicas e 
privadas ai concretizadas. As dinamicas positivas que 
ressaltam no Interior, ocorrem num numero relativamente 
restritode lugares, e encontram-se dependentes de sectores 
vulneraveis e pouco especializados (confecyoes e outros 
ramos de mao de obra intensiva). 

Urn estudo, efectuado no ambito da prepara9ao 
do recente PDR sobre o desempenho econ6mico e os 
factores estruturais das regioes em dois mementos 
diferentes ao Iongo dos anos 80, apresenta urn indice 
sintectico construido a partir de urn con junto alargado de 
indicadores, que nos permite evidenciar outras dimensoes 
desta mesma problematica4. Destaca-se, em primeiro 
Iugar, a existencia de uma correla9ao estreita entre 
desempenho econ6mico e factores estruturais, o que 
reforya a necessidade ainda existente de Portugal 
colmatar este tipo de carencias. Tambem este indicador 
agregado traduz a oposiyao radical entre litoral e interior 
(Fig. 7). 

Reportando-nos tanto ao desempenho econ6mico 
como a valorizayao estrutural , notam-se alguns sinais 
positives em muitas Areas do interior, o que poderia 
apontar no sentido da diminuiyao das assimetrias 
regionais, traduzindo uma convergencia a nivel territorial 
(Fig. 8). Ao Iongo dos anos 80 verificou-se uma quebra 
relativa do V AB nas duas areas metropolitanas, a taxa de 
crescimento no litoral foi inferior a media do Continente 
e, no periodo de 1986-90, as taxas de crescimento do V AB 
foram mais uniformes. Contudo, o peso das assimetrias 
territoriais permanece e sobressai a (bi)polarizayao 
exercida pelas Areas metropolitanas de Lisboa e do Porto 
que, com 4% da superficie do Continente geram 51,3% 
do VAB. 

Assim, os fundos estruturais nao contribuiram, de 
forma irreversivel, para introduzir sinais de convergencia 
e de maior equidade territorial, o que nos permite colocar 
a seguinte questao: como podem os instrumentos e os 
meios financeiros disponibilizados pela Polftica Regional 
contribuir para esbater as assimetrias que penalizam as 
areas menos integradas e mais afectadas pelos fen6menos 
de exclusao territorial? 

4 0 25 indicadores utilizados para traduzir o desempenho 
econ6mico cobrem as questoes do rendimento per capita, do 
emprego, da produtividade industrial e do consume privado, 
enquanto os factores estruturais correspond em a dominies como 
o stock de infraestruturas , os recursos humanos, a estrutura 
produtiva e as condi9oes de vida. 
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Fig. 7 - indice sintetico (1991) 

3. A POLITICA REGIONAL EM PORTUGAL E A 
INTEGRA<;AO EUROPEIA 

3.1. Os ciclos da politica regional 

A evoluyao daPolftica Regional promovida em Portugal 
conheceu duas rupturas determinantes: a revoluyao 
verificada em Abril de 197 4 e a adesao a CEE ocorrida em 
1986. Embora alguns autores afirmem que a verdadeira 
politica de desenvolvimento regional tern sido a ausencia 
de politica, e possivel identificar algumas iniciativas no 
periodo de urn quarto de seculo, que decorreu entre 0 final 
dos anos 60 e a adesao, que revelam uma preocupayao de 
intervir regionalmente. 

Neste lapse de tempo , embora as interven96es 
verificadas fossem incipientes, pouco persistentes e 
mobilizassem recursos financeiros nao muito avultados, 
prosseguiu-se uma abordagam espacial definida por alturas 
do III0 Plano de Fomento, assente na rede urbana, em 
certos eixos viarios, na criayao de p6Ios de desenvolvimento 
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factores estruturais 

40Km 

Fig. 8 - 0 desempenho regional: tendencia evolutiva 
verificada na decada de 80 (1981191) 

urbano-industriais e em projectos hidro-agricolas. Este 
modelo territorial teve efeitos duradoiros, acabando por 
configurar muitas intervenyoes subsequentes. 

0 perfodo que se inicia nos anos 80 permite identificar 
tres ciclos mais curtos na Politica Regional portuguesa: o 
de pre-adesao, entre 1983 e 1985, o que corresponde ao 
periodo inicial da adesao (1986-89) e o seguinte (1990-
-1993), que coincide com a interven9ao do primeiro Quadro 
Comunitario de Apoio. 

0 inicio da decada de 80 abre, assim, urn novo caminho 
para as questoes regionais: o governo atribuiu grande 
importancia ao processo de regionaliza9ao (1982)5 e as 

5 Com o objectivo de se constituir o nivel administrative regional 
como, aliiis, se encontra previsto na Constitui~i'!o, foi criado, no 
quadro do Ministerio da Administrac;:lio Jntema, o Secretariado 
Tecnico para a Regionaliza~i'!o que, alem da publicac;:iio do Livro 
Branco sobre a Regionalizac;:iio onde se retomam discussoes 
anteriormente acumuladas sobre este tema, promoveu e foi 
responslivel pelo Debate Publico sobre a Regionalizac;:iio. 
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questoes do desenvolvimento regional (1983). As duas 
datas seguintes ganham relevo ja no quadro da adesao de 
Portugal a CEE: o anode 1986 por corresponder a entrada 
e 1988 por coincidir com a publicayao da nova 
regulamentayao dos fundos estruturais, com o objectivo 
de se introduzir uma nova filosofia na Politica Regional 
Comunitaria com regras de acesso e de gestao dos fundos 
estruturais substancialmente diferentes das que vigoraram 
ate esta data6. 

3.2. Dos antecedentes a adesao a CEE 

Ate 1974, a promo9iio do desenvolvimento esgotava
-se na aplicayiio dos Pianos de Fomento elaborados para 
urn horizonte de cinco anos. A perspectivaespaciallregional 
esta ausente ate ao Ill0 Plano (1968-1973), altura em que 
emergem preocupayoes no ambito do ordenamento do 
territ6rio e se esboyam alguns p6los de desenvolvimento 
regional (Sines, Cachao, Baixo Mondego, Torres Novas 
Tomar- Abrantes, Cova da Be ira, etc). Com a crise que se 
instalou no inicio dos anos 70, afectando a generalidade 
das economias, e com as mudanyas ocorridas em Portugal, 
inicia-se urn novo periodo, marcado por progresses pouco 
significativos neste dominio, fruto da instabilidade 
econ6mica, social e politica mas, a que nao tera sido 
alheio, algum descredito que atravessava o planeamento 
do desenvolvimento. Os pianos de desenvolvimento en tao 
propostos, acabam por nao ter efeitos praticos: o IV0 Plano 
de Fomento (1974-79) nao se aplica e o Plano a Mectio 
Prazo (1977-80) e recusado pelo parlamento. 

A aprova9ao da Constitui9iio da Republica Portuguesa 
em 1976 foi, porventura, o aspecto mais marcante deste 
periodo, definindo o modelo institucional que a politica 
econ6mica e de desenvolvimento regional de via seguir, de 
que importa reter do is aspectos fundamentais: a cria9ao de 
regioes administrativas, o que pressupoe a defini9ao do 
respective ambito geogrMico e a constitui9ao dos 
respectivos 6rgaos, preceito ainda nao concretizado ate ao 
momento; necessidade de e laborar pianos de 
desenvolvimento econ6mico e social como objectivo de 
promover o desenvolvimento harmonioso de sectores e 
regioes, a serem executados de forma descentralizada, 
regional e sectorialmente. 

0 consenso gerado em torno da integrayao do pais na 
CEE, cujo pedido de adesao foi formulado em 1978, ira 
condicionar a evoluyao futura de todas as tomadas de 
posiyao relativamente ao desenvolvimento regional. Os 

6 Regulamento (CEE) n° 2052/88 de 19.12.88 do Conselho 
relativo as missoes dos Fundos com finalidade estrutural, a sua 
eficlicia e a coordenac;:ao das suas interven~oes, entre si, com as 
intervenc;:oes do Banco Europeu de Investimentos e com os 
outros instrumentos financeiros existentes. As disposic;:oes da 
sua aplicac;:ao, fazem parte dos Regulamentos (CEE) n° 4253/88 
e as do FEDER, FSE e FEOGA- Orienta~ao aos Regulamentos 
n° 4254/88, n° 4255/88 e n° 4256/88, respectivamente. 
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Quadro 3- Sintese de alguns dos factos importantes da Politica Regional em Portugal 

Factos Enquadramento e Principais Iniciativas 

• 1° Plano de Fomento ( 1953- I 958) 
• Il0 Plano de Fomento (1959-I 964) • Nao existiu qualquer abordagem regional 
• Plano lntercalar de Fomento (I 965-1967) 

1968 • Ill0 Plano Fomento (1968-1973) • Cria~ao de Regi5es-Plano (sem enquadramento 
administrativo) e das Comiss5es de Planeamento 
Regional 

• Estrategia de desenvolvimento regional concebida, 
fundamentalmente, em p6los dedesen volvimento 
e na rede urbana 

• IV0 Plano de Formento (1974-1979) • Nao implementado 
1974 • Revolu~ao de Abril 

• Primeiras elei~oos democraticas • Proposta de institucionaliza~ao de urn nivel 
administrativo geral com a cria~ao de Regioes 
Administrativas e Regioes-Plano (ainda nao 
implementadas); 

• Emergencia do Poder Local 

1977 • Plano a Medio Prazo 77-80 • Rejeitado pelo Parlamento 

• Cria~ao da Comissao Tecnica Interministerial para 
o Planeamento e da Comissao Nacional do Plano 

• Lei das Finan~as Locais (1979) 

1982 • Debate Publico sobre a Regionalizacao • Secretariado Tecnico para a Regionaliza~ao 
1983 • Prepara~ao da adesao a CEE • Cria~ao da Secretaria de Estado do Desenvolvi-

mento Regional 
• Cria~o de urn Sistema de Incentivos ao Investi-

mento Industrial (Sill) 

• Documento base.da Politica de Desenvolvimento 
Regional (1984) 

1985 • 1° Plano de Desenvolvimento Regional 
1986 • Adesao a CEE • Cria~ao do Ministerio do Planeamento e da 

Administra~ao do Territ6rio (1986) 
• Projectos apoiados pelo Feder aprovados em 

Bruxelas 
• Programa de Desenvolvimento Regionalmente 

Diferenciado (Prodesredi, 1987) 
1988 • JIO Plano de Desenvolvimento Regional 

• Reforma dos Fundos Estruturais 
1989 • Primeiro Quadro Comunitario de Apoio para • Programas Operacionais Regionais: 

Portugal (1989-1993) · maiores recursos financeiros; 
. maior ambito e dominios de interven~ao; 
· maior participa~ao dos agentes. 

1993 • III0 Plano de Desenvolvimento Regional 
1994 • Segundo Quadro Comunitario de Apoio para 

Portugal ( 1994-1999) 
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anos de 1983 a 1985 marcam a fase de pre-adesao a CEE, 
tendo-se tornado algumas medidas norteadas pela 
preocupac;:ao de introduzir maior operacionalidade na 
organica de planeamento e preparar a adesao, 
possibilitando, desta forma, maior eficiencia no acesso 
aos respectivos fundos estruturais. 

Em 1983 e criada a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional , facto que se verificou pela 
primeira vez no nosso pais. Surgindo da necessidade de 
adaptar as instituic;:oes da Administrac;:ao a integrac;:ao de 
Portugal na Comunidade, inicia-se a congregac;:ao de 
func;:oes repartidas por diferentes Secretarias de Estado 
(Plano e Administrac;:ao Regional e Local) e, por vezes, 
conflituantes. Com identica preocupac;:ao mas com maior 
envolvencia e ambic;:ao vai surgir em 1986 o Ministerio do 
Plano e da Administrac;:ao do Territ6rio (o Decreto-Lei n° 
130/86 corresponde a sua lei organica), apresentando 
como dominies fundamentais de intervenc;:ao o 
planeamento e odesenvolvimento regional, a administrac;:ao 
locale o ordenamento do territ6rio, os recursos naturais e 
o ambiente e a investigac;:ao cientifica. Alem de passar a 
tutelar as Comissoes de Coordenac;:ao Regional, 
foi-lhe atribuida a coordenac;:ao nacional dos fundos 
comunitarios, responsabilizando-se ainda pel a prepara9ao 
do Programa de Desenvolvimento Regional, requisite 
basico exigido pela Comunidade para aceder ao Feder. 
Deste modo, criou-se urn quadro institucional mais 
definido, ultrapassando-se situa9oes de conflito de 
competencias entre departamentos da administra9ao 
publica nesta materia, que se tinham verificado durante o 
anode 1985. 

3.3. Da adesao a reforma dos fundos estruturais 

0 Documento de Base de Politica de Desenvolvimento 
Regional ( 1984), as Grandes Opc;:oes do Plano apresentadas 
anualmente (GOP) e os Programas de Desenvolvimento 
Regional (PDR) preparados em 1985, 1988 e 1993, 
constituem as principais referencias para a analise da 
Politica Regional que se tern implementado em Portugal. 
A ausencia de urn a administrac;:ao regional com atribuic;:oes 
e competencias bern definidas e as condicionantes 
externas, resultantes da con juntura econ6mica ou da nossa 
adesao a CEE, sao outros pressupostos basicos para esta 
analise. 

0 periodo que se inicia em 1986 decorre numa 
conjuntura diferente, tanto em termos internos como 
internacionais, intensificando-se as intervenc;:oes de indole 
regional sob a influencia da Politica Regional Comunitaria 
e dos apoios do FEDER. Ate a reforma dos fundos 
estruturais (1988), as interven96es resumiam-se, quase 
exclusivamente, a apoiar a execuc;:ao de projectos 
isolados. 

A reforma, alem de duplicar os recursos financeiros, 
passou a apoiar uma maior diversidade de sectores e a 
intervir de forma mais estruturada. Pretendeu-se introduzir 
metodos e abordagens inovadoras, bern como formas de 

34 

gestao, acompanhamento e avaliac;:ao mais descentralizadas 
e apelar a uma participac;:ao mais efectiva dos actores 
locais e dos agentes econ6micos. Procurava-se, deste 
modo, aumentar a eficiencia na gestao dos fundos 
estruturais e ajusta-los mais eficazmente aos problemas 
regionais. 

Projectos, programas comunitarios, programas 
nacionais de interesse comunitario (PNIC), acc;:oes de 
valorizac;:ao do potencial end6geno e estudos, davam Iugar, 
com o novo regulamento, aos seguintes tipos de 
intervenc;:oes: programas operacionais, projectos e 
subvenc;:oes globais. A partir de 1990 os apoios comunitarios 
passam, assim, a contemplar uma ampla pan6plia de 
Programas Operacionais, inseridos no Quadro Comunitario 
de Apoio (QCA), negocionado com a CE em 1989 na 
altura da apresentac;:ao do segundo Plano de 
Desenvolvimento Regional (PDR). 

4. 0 PRIMEIRO QUADRO COMUNITARIO DE 
APOIO (1989-1993) E OS PROGRAMAS 
OPERACIONAIS REGIONAIS 

4. 1. 0 QCA e a configura-;ao das Interven-;oes 
Operacionais 

As mudanc;:as verificadas nas economias regionais 
e locai s europeias ao longo dos anos oitenta, 
aprofundaram o agra vamento do desequilibrio e colocaram 
as regioes mais debeis, perante a necessidade de novas 
respostas para a resoluc;:ao dos seus velhos problemas. Se, 
por um lado, aquela evoluc;:ao poe em causa alguns 
objectives politicos que sao apontados para a UE, 
designadamente a coesao social e a convergencia das 
economias, por outro lado, levanta duvidas sobre a 
eficacia dos fundos estruturais para inverter aquelas 
tendencias. 

As regi5es portuguesas encontram-se desfavoravel
mente posicionadas no contexte europeu, perifericas, em 
termos geograficos, e marginais porque desarticuladas 
dos principais centros econ6micos e de decisao. A 
hierarquia das regioes segundo o indice de desenvolvimento 
eo seu afastamento relativamente a media da Comunidade, 
ilustra o respectivo atraso esti·utural: o Norte de Portugal 
encontra-se na terceira pior posic;:ao entre as 171 regioes, 
de ni vel II, da CE, com urn PIB per capita de 41 ,9% da 
media Comunitaria, enquanto o Alentejo ( 45,9% ), o 
Algarve (46,0%), o Centro (50,2%) e a regiao de Lis boa e 
Vale do Tejo (69,7% ), ocupavam lug ares que tam bern nao 
sao muito mais favoraveis. 

E neste contexte que devemos interpretar o Quadro 
Comunitario de Apoio (QCA) negociado entre Portugal e 
a CE e os eixos de interven9ilo que foram considerados 
prioritarios. 0 Quadro Comunitario de Apoio para 
Portugal (1989-1993) enquadra seis eixos fundamentais 
(Quadro 4) e, cada urn destes, diferentes intervenc;:oes 
operacionais. 
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Quadro 4 - Eixos de intervem;lio do Quadro Comunitario de Apoio (1989-1993) para Portugal 

Eixos Custo 
Total 

1. Criayao de infraestruturas econ6micas 3421 
2. Investimento produtivo e infraestruturas 5017 
3. Desenvolvimento dos recursos humanos 3634 
4. Desenvolvimento agricola e rural 926 
5. Reconversao e reestruturayiio industrial 508 
6. Programas Operacionais regionais 2813.2 

Assist. Tecnica e Feder 1989 502 

Total Objectivo 1 16195.2 

Objective 3 e 4 735.4 
Objective 5 1539 

Total 18459.6 
% 

Aqueles eixos prioriUirios e as interveny6es 
operacionais que contemplam, cobrem a totalidade do 
territ6rio nacional em vertentes sectoriais definidas como 
estrategicas para o seu desenvolvimento. Tendo em conta 
a distribuiyao dos recursos financeiros, constata-se que a 
prioridade foi atribuida a valorizayao dos recursos humanos, 
que absorve 23,3% do total dos apoios disponibilizados: 
estao em curso investimentos consideraveis em 
equipamentos escolares e formayao, para alem de urn 
vasto conjunto de iniciativas no ambito da formayao 
profissional, aprendizagem e emprego. 

0 apoio ao investimento produtivo e infraestruturas 
absorve tam bern uma parcela significativa, 16,1% dos 
apoios, que tern sido orientada para a modernizayao do 
aparelho produtivo industrial, onde o SIBR e o PEDIP 
assumem Iugar de destaque. 

Peso menos significative apresentam as 
interveny6es no dominio do desenvolvimento agricola 
e rural, bern como as de reconversao e reestruturayao 
industrial, que no seu conjunto absorvem cerca de 
10% dos montantes globais. 

Os programas operacionais regionais (15,8% do total) 
representam envolvimentos financeiros relevantes, bern 
como os de apoio a criayao de infraestruturas econ6micas 
(15 ,1 %) que englobam todas as grandes interven96es no 
sector das infraestruturas - viarias, telecomunicay6es, 
energia, ciencia e tecnologia, etc. 

A necessidade de "superar estrangulamentos estruturais 
a consolidayao de urn processo sustentado de 
desenvolvimento econ6mico e social, tendo em conta as 
diferentes especificidades regionais" foi o objective 
definido para a generalidade dos Programas Operacionais 

Unidade: MEcu's constantes 89 10* 6 

CEE % Feder Fse Feoga Pedip 
Total 

1116 15.1 1066 50 
1185 16.1 692 83 410 
1719 23.3 419 1300 

558 .5 7.6 558.5 
296 4.0 247 49 

1161 15.8 1088 68 5 
245 3.3 245 

6820.5 85.2 3757 1550 563.5 410 

478 6.5 478 
609.5 8.3 609.5 

7368 100.0 3757 2028 1173.0 410 
100.0 50.9 27.6 15.9 5.6 

Regionais, cujaconcretiza~ao e fundamental para promover 
o aumento da eficiencia do sistema produtivo e assegurar 
a correcyao progressiva dos desequilfbrios internos (PDR, 
1989). 

0 modelo territorial que as interven96es regionais 
do QCA tern subjacentes (Eixo 6 - Programas 
Operacionais Regionais), resulta da preocupayao de 
ajustar o territ6rio dos referidos program as a espayos 
com alguma homogeneidade s6cio-econ6mica, isto 
e, com alguma identidade em termos de problemas e 
potencialidades. Os vinte Programas Operacionais 
reflectem, assim, os contrastes territoriais mais 
gritantes existentes em Portugal, configurando 
interven~oes que se orientam para as Areas 
Metropolitanas, as areas industriais com problemas 
de reestruturayao ou ainda as de interior, de fronteira 
e ultra-perifericas (casos das ilhas da Madeira e dos 
Ayores) (Fig. 9). 

Analisando o tipo de interven~oes do QCA, facilmente 
se depreende o enorme defice em infraestruturas existente 
no pais. Os dominios mais visiveis e que tiveram maior 
impacto no desenvolvimento das regioes e nareestrutrayao 
do territ6rio situavam-se ao nfvel das iniciativas materiais, 
das interveny6es regionais e dos incentives a actividade 
industrial. 

Importa referir que as interveny5es com expressao e 
significado territorial nao se esgotam nos instrumentos 
englobados no QCA. Existem iniciativas comunitarias, 
com alguma expressao, embora orientadas para territ6rios 
com problemas especfficos: as regioes contiguas a fronteira 
(lnterreg) e as areas rurais mais ou menos deprimidas 
(Leader). 
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ProvaJNS Operaclonab 

~ I. Arws metropolitanas 
l. Lisboa 
2. Porto mm n. Arws industriais com problemas especCficos 
3. Vale do Ave 
4. Penfnsula de Senlbal D m. urora1 e ~de transiylo 
S.Norte 
6. Centro 
7. Oeste 

D 8. Vale do Tejo 
IV. Regi!ies marginais 

9. Alto Minho 
10. Tnls-os-Momes e Alto Douro 
II . Raia Central 
12. Pinhal 
13. Norte Alemejano/Z. Mannores 
14. Centro e Baixo Alentejo 
15. Lltoral Alemejano 
16. Entre Mira e Guadiana 
17. Barlavento Aigarvio 

~ 18. Sotavemo Algarvio 
t88a V. llhas At!Anticas 

19.A~res 
20. Madeira 

Fig. 9 - Configura~iio territorial das interven~oes regionais 
do QCA (1989 - 1993) 
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4.2. A incidencia dos Programas Operacionais 
Regionais 

Os programas regionais que vigoraram entre 1989 e 
1993, dirigiram-se a diferentes realidades socio
-econ6micas, apresentando, contudo, estruturas e conteiidos 
muito semelhantes, variando apenas em termos de dimensao 
territorial , demografica e financeira (Quadro 5). 

As iniciativas apoiadas no ambito destes programas, 
apresentam as seguintes caracteristicas fundamentais: 
- sao projectos e iniciativas de pequena ou media 
dimensao; 
- correspondem, normalmente, a infraestruturas basicas 
(transportes, rede viaria, abastecimento de agua, 
saneamento basico e construr;:ao de zonas industriais) e 
equipamentos (desportivos, culturais, Jaserou de promor;:ao 
econ6mica); 
- sao promovidos por actores locais e associar;:oes 
representativas dos agentes econ6micos regionais (Camaras 
Municipais, Associar;:oes Locais e Empresariais, etc.) 
- o seu impacto verifica-se, predominantemente, a nivel 
local, em dominies como a melhoriadas condir;:oes de vida 
das popular;:oes e a animar;:ao dos tecidos econ6mico e 
sociallocais. 

A preocupar;:ao de integrar os tres fundos comunitarios 
levou a que, alem do Feder, interviessem o FSE e o 
FEOGA-orientar;:ao, em bora com pouca expressao, o que 
proporcionou o aparecimento de medidas de formar;:ao 
profissional e de desenvolvimento rural, visando a 
valorizar;:ao de actividades tradicionais nas areas mais 
perifericas. 

Com estes programas pretendeu-se uma abordagem do 
desenvolvimento, equacionada numa prespectiva espacial 
e sectorial mais integradora, que proporcionasse a 
consolidar;:ao de redes (de actores, agentes e regioes), 
potenciasse sine rgias e favorecesse uma maior 
convergencia e solidariedade territorial. 

A afectar;:ao de recursos do Feder por areas de interven
r;:ao e por habitante (Fig. 9 e 1 0) evidencia preocupar;:oes 
de equilibria, que nao expressa, inequivocamente, o senti do 
de desenvolver as regioes mais desfavorecidas. 

Esta tendencia verifica-se igualmente quando 
analisamos adistribuir;:ao global das aprovar;:oes efectuadas 
em cada regiao no ambito do Primeiro QCA, onde as areas 
metropolitanas e mais industrializadas conseguiram maior 
volume de investimento (Quadro 6). 

5. POLITICA REGIONAL E PARTICIPA~AO DOS 
ACTO RES 

Como vimos, a Politica Regional da Comunidade 
conheceu ao Iongo dos anos 80, urn aprofundamento 
progressive, novas, abordagens e novos dominies de 
intervenr;:ao. 0 Acto Unico (1986) eo Tratado de Maastricht 
(1992), ao aprofundarem os objectives que a Comunidade 
se propoe atingir, introduziram maiores preocupar;:oes em 
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Quadro 5 - Program as Operacionais Regionais do QCA 1989 - 1993 

PROGRAMAS OPERAC!ONA!S NOmero Ale a Popula~ao Investimento• CompartJ Jnvestimemo• 

concelhos (Km2) '"'%" 1981 """"'%"" Total CE FEDER Habilante lnfr&e$L AcL Form. Des. Exec. 
Produliva Profiss. Ruml 

I. Areas Metropolitanas 
I. Llsboa 8 I 046 1,1 1 8S3 729 19,0 55 792 28 185 28185 2,8 96.2 1,0 2,8 
2. Porto 9 817 0,9 1 118 000 11,5 153 504 74 141 73 000 12,1 96.9 0,7 0.7 0,4 1,4 

II. RegiOcs industria is com problemas espec!ficos 
3. Vale do Ave 4 886 1,3 393 000 4,0 94501 52 000 33 000 24,1 66,4 1,3 30,9 1,4 
4. Peninsula de SetObal 9 I 522 1.7 584 600 6,0 522 186 272 902 194 548 85,0 56,0 5,3 12.1 26,1 0,5 

111. RegiOes do litoral e de transt~ao 
52 616 5.Norte 25 4 501 5,1 1 058 000 10,8 19719 51000 9.1 92.5 2,1 1,9 0,9 2,6 

6. Centro 43 9963 10,8 1 234 495 12,6 152018 87 800 85 800 12,9 89,9 6.9 1,2 0.8 1.3 
7. Oeste 12 2176 2,7 310795 3,2 76887 51 190 50000 30.0 95.1 1,3 0,7 2,2 
8. Vale do Tejo 22 7 539 8.2 568 934 5,8 101382 70232 64 710 22.5 83,6 11,5 2,0 0,9 2,0 

IV. RegiOcs marginais (Norte e Centro lnteriore Sui) 
9. Alto Minho 10 2 222 2,4 256 814 2,6 35 306 23 425 22000 16.6 88,7 2,1 3.6 2,1 3,5 
10. Tris-os-Montes e Alto Douro 36 12 864 14,0 585 200 6,0 98 320 64 520 63000 20,1 95.0 1,4 1,3 0,9 1,4 
1 1. Raia Central 16 9185 10,0 316041 3,2 69343 35 465 34 695 20,4 91,4 5,9 1,0 0,7 1,1 
12. Pinhal 19 4 123 4,5 200 349 2,1 38 289 25 135 24 505 22,8 87,3 8,7 1,5 1.0 1,6 
13. Norte Alentejano/Z. M6rmores 20 3 069 3,3 82000 0,8 81 284 44 593 20046 99,0 23,1 9,7 14,3 52,2 0,8 
14. Centro e Baixo Alentejo 13 7 880 12,8 191621 2,0 37 314 23 500 23 500 22,3 6 1,8 31,6 6.6 
15. Litora1 Alenrejano 5 5 262 5,7 103141 1,1 14 027 9000 9000 15.9 77,7 20,6 1,7 
16. Entre Mira e Guadiana 8 5 791 6,5 83971 0,9 20420 13 100 11500 28,4 68,0 17,6 12,1 2,3 
17. Barlavento Algarvio 7 2 782 3,0 103 826 1.1 38 144 19 423 19001 19,1 95,3 1,3 1.0 0,5 1,9 
18. Sotavento Algarvio 9 2 209 2,4 219 529 2,2 111 548 36 438 36000 42,8 97,4 0,5 0,4 0,2 1.5 

V. nhas Atl!nticas 
19. A~O«S 19 2 335 2.5 243 400 2,5 304 513 178 000 153 000 133,1 81,8 17,9 0,4 
20. Madeira I I 796 0.9 252 844 2,6 313 390 210999 110 355 151 9 52,8 33,9 12,6 0.8 

Pals 305 91 872 100.0 9 760 289 1000 2 397 953 I 372 664 I 106 845 21.6 74,0 10.5 6.5 7,8 1.2 
• Unodade. 1 000 ECU 

Quadro 6 - Aprova~oes efectuadas no ambito do QCA 1989/92 

unid·1 000 contos 
Lisboa V. R.A. R.A. Multi-

EIXOS Norte Centro Tejo Alentejo Algarve A(:ores Madeira regional Portugal % 

I - Cria(:30 de infra-estruturas econ6micas 117 87 1 97 75 104 44S 42 355 26837 2 23 3 73 152 59E 429 966 12,6 
% 27,4 22,7 24,3 9,9 6,2 0,5 0,9 35,5 /00,0 

2 - Jnvestimento produtivo e infra-estruturas 430 293 288 377 636 811 58 573 10339 36370 30801 32000 I 093 266 32.1 
% 39,4 26,4 58,2 5,4 0,9 3,3 2,8 2,9 /00,0 

3- Desenvolvimento dos recursos humanos 91 840 51 325 132 87 17 657 10727 77692 29027 8,5 
% 31,6 17,7 45,8 6,/ 3,7 26,8 /00,0 

4 - Desenvolvimento agricola e rural !9941 19576 14396 16 106 3846 !Ill 186 38 545 93 766 2,8 

'Te 21,3 20,9 15,4 17,2 4,/ / ,2 0,2 4/ ,1 /00,0 
5 - Reconvers~o e reestrutura9!o industrial 9 84S 67 549 5 618 73 167 2,1 

% 13.5 92,3 7,7 100,0 
6 - Programas Operacionais regionais 73 615 46 19( 57 622 34 714 23075 78 261 57 159 462 297 48 8,7 

% 24,7 15,5 19,4 1/,7 7,8 26,3 /9,2 0,2 /00,0 
Assistencia Ttcnica e Feder 1989 14636 24047 14871 2 88~ 5206 I 79! 4 74 6 241 7443< 2,2 

% /9,7 32,3 20,0 3,9 7,0 2,4 6,4 8,4 100,0 
TOTAL 758 04 527 26 I 028 57 172 291 80030 11977 96 630 313 156 2 352 35( 69,1 

% 32,2 22,4 43,7 7,3 3,4 5, / 4,/ 13,3 /00,0 

Object ivo 3 e 4 7 27C 267< 28 748 I 948 348 I 09C 98 007 140 08 4, 1 
% 5,2 I ,9 20,5 / ,4 0,2 0,8 70,0 / 00,0 

Objcctivo5 60 338 28 696 31439 29 510 6 410 8 82f 2 721 167 94( 4,9 
% 35,9 17,/ 18,7 17,6 3,8 5 ,3 /,6 100,0 

TOTAL 825 653 558 63 I 088 76( 203 749 86788 128 603 100 441 411163 3 403 79( 100,0 
% 24,3 /6,4 32,0 6,0 2.5 3,8 3,0 12,/ /00,0 

Fonte: PDR, 1993. 
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Fig. 10 - Compromissos comunitarios das interven~oes 
regionais por municipio 

termos de coesao, factores que motivaram a reforma dos 
fundos estruturais, que procuram privilegiar abordagens 
mais integradas tanto geograficamente como sectorial
mente. A concentra~ao, a parceria, a programa~ao e a 
introdwtao de mecanismos de acompanhamento, avalia~ao 
e controlo, sao preocupa~oes que balizam a reforma e que 
os Estados Membros vao adoptar de modo mais ou menos 
distinto. Em Portugal verificaram-se adapta~oes de acordo 
com o espirito da reforma, constituindo-se Unidades de 
Gestao e de Acompanhamento ao nivel de cad a programa 
operacional, envolvendo diversos actores nos processes 
de decisao. 

Durante a execu~ao do QCA ( 1989-1993 ), as mudan~as 
verificadas ao nivel da rede viaria, as induzidas pelo apoio 
a actividade industrial e pelas infraestruturas e 
equipamentos locais foram as que tiveram expressao 
territorial mais visivel. 0 Estado, atraves da Administra9ao 
Central, os municipios e as associa96es empresariais, 
foram os parceiros mais influentes na concretiza~ao das 
iniciativas implementadas no 1imbito do desenvolvimento 
regional. 0 papel e o protagonismo de alguns actores 
locais e agentes econ6micos, designadamente os 
municipios e as associa9oes empresariais, sao relevantes 
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Fig. 11 - Compromissos comunitarios das interven~oes 
regionais por habitante 

para compreendermos os processes de desenvolvimento 
ocorridos a nivel regional e local. 

Com a emergencia do poder local em Portugal, os 
municipios foram ocupando urn Iugar de charneira no 
processo de desenvolvimento. Alem de implementarem 
infraestruturas e equipamentos que contribuiram para 
alterar radicalmente as condi9oes de vida das popula96es 
foram-se envolvendo, de modo crescente, em iniciativas 
locais de dinamiza~ao e promoyao econ6mica, social e 
cultural. 0 memento de mudanya que atravessam as 
sociedades e as economias locais exigira, por certo, o seu 
reposicionamento estrategico entre os actores, uma nova 
postura e o alargamento dos seus campos de intervenyao 
tradicionais. 

Tambem o associativismo empresarial conheceu ao 
Iongo dos anos oitenta urn crescimento assinalavel, que se 
encontra intimamente relacionado com as mudanyas 
ocorridas na estrutura produtiva portuguesa. As 
Associa9oes Empresariais, alem de exprimirem uma certa 
territorialidade, intervem em redes de rela~oes atraves das 
quais se faz o enquadramento institucional da economia, 
se criam economias de informayiio e se exercem as politicas 
publicas. Alt!m da presta9ao de informa9ao aos associados, 



das fun~oes de representa~ao e de intermedia~ao, as 
associa~oes empresariais refor~aram a fun~ao tecnica em 
dominios como a forma~ao profissional, a extensao 
industrial e a dinamiza~ao econ6mica, devido aos recursos 
tecnicos e financeiros que o Estado e os fundos comunitarios 
lhes colocaram A disposi~ao. As fun~oes desempenhadas, 
valorizaram o exercicio da intermedia~ao entre as 
economias locais e os agentes exteriores, por urn lado, e, 
por outro, a cria~ao do que podiamos chamar uma economia 
local da informa~ao (REISe JACINTO, 1993) . 

A coopera~ao entre este tipo de entidades tern 
contribuido para adensar as rela~oes institucionais a nivel 
local, aumentando a capacidade de representa~ao, de 
negocia~ao e de concerta~ao, isto e, de ajustar melhor as 
politicas definidas a nivel nacional as realidades regionais 
e locais. 

A politica regional que foi seguida em Portugal, tanto 
no que se refere as estrategias adoptadas, como as 
interven~oes implementadas, de vera ser entendida a partir 
do estadio de desenvolvimento das economias, da 
diversidade dos problemas regionais e Jocais e das carencias 
ainda existentes. Sendo o pais uma pequena economia, 
aberta e, portanto, relativamente dependente, o impacto 
dos Fundos Estruturais tern sido muito importante, na 
medida em que mobiliza recursos consideraveis. 

Os desafios previsiveis para as regioes portuguesas 
exigirao maior participa~ao dos actores e iniciativas mais 
inovadoras. A priori dade atribuida as infraestruturas deve 
dar Iugar, tendencialmente, a iniciativas geradoras de 
efeitos mais estruturantes em termos econ6micos e de 
ordenamento do territ6rio; a moderniza~ilo tecnol6gica e 
a inovayilo empresarial, a par de ac~oes concertadas em 
sectores estrategicos como a forma~ao profissional e o 
desenvolvimento rural, sao dominos que devem ser 
privilegiados e refor~ados 

Do que ficou exposto podemos concluir que a 
poHtica regional e, em Portugal, de importancia vital para 
a coesao econ6mica e territorial, o que reclama 
aprofundamento, maior eficacia e persistencia nas acyoes 
a promover. Tern que ser, contudo, mais activa, persistente 
e solidaria. 
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