


Cadernos de Geografia, n .2 14, 1995 
Coimbra, F.L.U .C., pp. 37.54. 

AS REGIOES PORTUGUESAS DE FRONTEIRA: 
PERSPECTIVAS DE DESENVOL VIMENTO E DE COOPERA<;AO TRANSFRONTEIRI<;A * 

Rui Jacinto** 

RESUMO 

As rcgiocs de fronteira em geral e as portuguesas em particular enfrentam problemas estruturais 
que condicionam o scu dcsenvolvimento e, por outro lade, as pollticas encetadas para reverter esta 
situa9liO nlio produziram ainda efcitos apreciaveis. Assim, o presente texto tern como objective 
fundamental abordar as seguintes questoes: 

- os significados e os modos como a fronteira se manifesta; 
- os dinamismos e a organiza9li0 dos espayos raianos, isto e, o contexte territorial do 

(sub)desenvolvimento frontciri9o, cujo conhecimento aprofundado e indispensavel para alicer9ar 
qualqucr estrategia de desenvolvimento e coopera91io; 

- a incidcncia nas regioes raianas das pollticas de desenvolvimcnto, particularrnente do Interreg; 
- finalmcnte, sao abordados alguns aspectos que podcm sustcntar no futuro proximo, o 

aprofundamcnto da coopera91io transfrontciri9a. 

Palavras-chave: Frontcira. Rcgioes de fronteira. Coopera9lio transfrontciri9a. Pollticas de 
dcscnvolvimento. 

RtsuMt 

Les regions de frontiere en general et Jes portugaises en particulier sent confrontees a des 
problcmcs structuraux qui conditionncnt leur dcveloppcment. Neanmoins on constatc que, d'autre 
part, Jes tcntatives politiqucs visant a modifier cette situation n'ont pas encore produit d'effets 
apprcciablcs. De Ia sorte, le tcxte present a pour but fondamental de fairc une approche des sujets 
suivants: 

- lcs significations ct Jes moyens de se manifester de Ia zone frontiere ; 
- Jes dynamismes et I' organisation des espaces frontalicrs, c 'est a dire, Je contexte territorial du 

(sous)dcvcloppemcnt des regions frontalieres, dont Ia connaissance approfondie est indispensable a 
Ia mise en place des bases d'une strategic de developpemcnt et de cooperation; 

-!'incidence dans les regions frontalieres de politiques de developpement, surtout de l'Interreg; 
- finalcment, on abordera quelques aspets qui peuvent ctre Je soutien dans un proche avenir, a 

J'approfondissemcnt de Ia cooperation transfrontaliere. 

Mots-cles: Fronticre. Regions de frontiere. Cooperation transfrontaliere. Politiques de 
deve!oppement. 

ABSTRACT 

The border regions in general, and the portuguese ones in particular, face structural problems that 
s tipulate their development. On the other hand, one verifies that the policies carried out to revert this 
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situation did not produce any remarkable effects so far. Thus, the present text has as main goal to 
approach the following matters: 

- the meanings and the ways in which the border expresses itself; 
-the energy and the organization of the border spaces, that is, the territorial context of the border 

line (under)developmcnt, whose deep knowledge is essential to consolidate any development and 
cooperation strategy; 

- the effect of the development policies in the border regions, mainly Tntcrrcg; 
- finally, one approaches a few aspects that will be able to support, in the ncar future, the increase 

of the trans border cooperation. 

Key-words: Borders. Border regions. Trans border cooperation. Development policy. 

1. Introdu~a.o 

0 desenvolvimento das regioes frontciri~as pressupoe 
queosefeitosdcfrontcirasejam superados, ultrapassando
-se barreiras, por vezes artificiais, que se foram introduzindo 
norelacionarncnto entre comunidades vizinhas. Se tivermos 
em linha de conta que 6 "a compcti~ao que cstimula, a co
operac;ao que reforc;a e a solidaricdade que une", compre
enderemos a importancia de permeabilizar a frontcira 
atrav6s da intcnsificac;ao do dialogo entre acto res, agcntcs 
econ6micos e instituic;oes, que operam de urn e de outro 
lado da frontcira hispano-portuguesa. 

A integrac;ao de Portugal e Espanha na Comunidade 
Europcia proporcionou-lhcs o acesso a recursos financciros, 
provenicntes de multiplos programas que se inspiraram 
em diferentes polfticas prosseguidas pela Comunidade 
Europcia. Todos estes instrumcntos procuram inverter as 
tendcncias e os dinamismos negatives que afcctam as 
regiocs mais desfavorecidas em gcral e as de fronteira em 
particular. Contudo, constata-sc que passados todos estes 
anos, os espa~os raianos, que sc locali1.am perifericarnente 
relativamente aos centros de decisao con de prevalece uma 
economia pouco densa, naoconscguiram reverter a situac;ao 
de precaridade e dcpendcncia que os tern caracterizado. 

A coopera~ao transfronteiric;aentrc rcgi5cs portugucsas 
e espanholas podcra scr urn elemento catalisador do 
dcsenvolvimento raiano. Aquele processo pode, contudo, 
conhecer algumas dificuldades derivadas, em boa medida, 
de urn quadro institucional que apresenta diferenc;assignifi
cativas em tcrmosdc dimensao, atribuic;Ocs e compctcncias 
das unidades administmti vas terri tori a is de ambos os pafses. 
Scoutro m6rito nao tiverc outros resultados nao conscguir, 
a promoc;ao de urn dialogo que a jude a supcrar diswncias 
que a frontcira historicamen te foi impondo a territ6rios 
geograficamente contfguos sera, por si s6, urn contribute 
positive prestado pcla cooperac;ao transfronteiri~a. 

Tendo prcscnte cste pano de fundo, subsiste uma 
questao importante: que estrat6gias de desenvolvimento 
devcm ser promovidas para que as regioes de fronteira 
consigam maior convergcncia e integrac;ao e, face a este 
objccti vo, qual o papcl q uc a cooperac;ao pode desempcnhar. 
Na prcsente comunicac;ao procuramos abordar alguns 
destes aspectos, assim equacionados: 
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- os significados da fronteira e os modos como se 
manifesta; 

- os dinamismos e a organizac;ao dos espac;os raianos, 
isto e, 0 contexto territorial do (sub)desenvolvimento 
fronteiric;o, cujo conhecimento e indispensavel para 
alicerc;ar qualquer estrat6gia de descnvolvimcnto e 
cooperac;ao; 

- a incidcncia nas regioes raianas das polfticas de 
dcsenvolvimcnto, particularmente do Intcrreg, 
rcfcrindo-se algumas acc;oes que podem contribuir 
para o seu descncravamento; 

-final mente, sao abordados alguns aspectos que podem 
sustentar no futuro pr6ximo, o aprofundamento da 
cooperac;ao transfronteiric;a. 

2. A fronteira, uma realidade profunda 

A fronteira e urn dos elementos que, pcrsistentemente, 
tern marcado os tcrrit6rios raianos. Dcfinida por alguns 
como a is6bara polftica que traduz, durante uma certa 
epoca, urn equilfbrio de forc;as na balanc;a de poderes. as 
frontciras partcm o espac;o geografico, dclimitam o con
tcudo dos Estados e fazem nascer, sobre o seu trac;ado e na 
sua vizinhan~a. uma multiplicidade de fcn6menos politicos, 
econ6micos, sociais e culturais. "A frontcira e uma 
construc;ao geopolftica, e jurfdica, e linear, 6 divis6ria, e 
dclimitativa e constitui a base actual do Dircito lntcrna
cional. Regula nitidamcnte a nao ingcrcncia de outro pafs 
na cxclusiva compctcncia terri torial num momenta 
hist6rico concreto" (URIARTE, 1994, p. 43). 

A frontcira 6, scm duvida, uma claborac;ao do espfrito, 
que tern pouca importimcia enquanto rcalidade geografica 
intrfnseca, mas com consequcncias transccndcntes sobre o 
territ6rio e a relac;ao entre os povos. Scja qual for a origem 
de urn a fronteira, csta exercc uma f unc;ao de controle sobre 
os nuxos entre duas entidadcs polfticas indcpcndentes e 
ajuda a criar uma organizac;ao do cspac;o singular na sua 
franja. Por outras palavras, a fronteira 6 urn instrumento 
gcografico de difercnciac;ao e, por consequcncia, de 
organizac;ao do cspac;o (Gu iCHONNc"T, 1974, pp. 7-9). 

Como 6 sabido, as frontciras rcprcsentam urn Lema de 
grande actualidade c prcocupac;ao na Europa, por tercm 



conhecido flutua~oes que levaram a scpara~ao artificial de 
povos e culturas e acabaram por constituir urn factor de 
instabilidade. No momento presente, a fronteira e o 
desenvolvimento dcstas regioes tern de ser equacionadas 
num quadro gco-politico e econ6mico mais amplo e 
complexo, conjugando fcn6mcnos de varia Indole, desde 
os que decorrem do novo quadro polftico - novas 
perspectivas para UniaoEuropcia como quartoalargamento 
que se avizinha e o processo de abertura aos pafses da 
Europa Centrale de Leste -,ate aos que sao introduzidos 
pela muta~ao e globaliza~il.o das economias, que o acordo 
do GATT induz e consubstancia. 

0 significado e as fun~oes dcsempenhadas pelas 
fronteiras tern conhccido alguma mutabilidadc e os seus 
atributos sao cad a vcz rna is intangfvcis, o que lhcs confcre 
mcnor importancia e rigidcz como limites ffsicos. Estes 
Iimites encontram-se, cada vcz mais, no confronto de 
processos s6cio-polflicoscontradit6rios: cnquanto as for~as 
globalizantesseaprcscntam como for~asdc fusao (cocsao) 
social e tendcm a eliminar as frontciras, vcrificamos 
que, por outro !ado, cxistem for~as locais que tcndcm a 
rcfor~ar anti gas ou acriarnovas fronteiras, dcscmpcnhando 
o papel de for~as de atomiza~ao social (URIARTE, 1994, 
p. 15). 

Na opiniao de alguns autorcs, a fronteira nao e, como 
se afirma frequcntcmcntc, "urn acidcnte, uma cicatriz da 
hist6ria para retomar urn cxprcssao celebre, mas bern pelo 
contrario urn instrumcnto cuja viabilidadc morfol6gica 
nao dcve incitar a infcrirmos uma variabilidade social. 
A frontcira c uma invariante bio-social e, a cste tftulo, eta 
e constitutiva de toda a organiza~ao humana. Mesmo 
quando ela parcce complctamentc desfuncionalizada, 
aparcntcmcnte scm cfcitos sobrc a quotidianidade vi vida, 
ela continua a sublinhar difcrcn~as lcgais scm as quais se 
instalara o caos" (RArr=EsTIN, 1993, p. 163). 

Do ponto de vista dcstcs autores, a constru~ao europeia 
podc levar a cria~ao de novos mitos e lcvantar alguns 
equfvocos, scndo urn deles a Europa sem fronteiras. 
A preocupa~ao de sc pretender rctirar significado e apagar 
a fronteira, nao tern ncnhum senti do a Iongo prazo porque 
a no~ao de frontcira 6 nao somcntc constitutiva do vivido 
mas ainda constitutive do vivido em socicdadc. As socic
dades europcias, atrav6s daqucle slogan, cstao a comcr,:ar 
a produzir urn a crisc suplcmcntar pela confusao de limites. 
Temos deter prescnte que a "fronteira nao tern somente 
urn fundamento biol6gico mas ainda e sobrctudo urn 
fundamento social. Na ordem moral como na ordem 
material, o limite conduz a urn ritual indispensavcl a 
passagcm e a transgressao. ( .. . )Com efeito, a fronteira e 
uma invariante estrutural, senao mesmo morfol6gica, em 
que a construr,:ao 6 condicionada por urn interface eco-bio
-socio-16gico. Este interface assume quatro funr,:ocs 
essenciais: tradu~ao, rcgula~ao, difcrcncia~ao e rcla~ao" 
(RAFF'ESTTlN, 1993, p. 159). 

A que separa Portugal e Espanha rcprcscnta, contudo, 
uma situa~ao particular pois, no dizer de Orlando Ribeiro, 
"a fronteira portugucsa, fixada nas linhas gerais quando 
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terminou a Reconquista, e o mais antigo limite polftico 
mundial, perdurando ha sete seculos com essa fun~ao. 
Regular no tra~ado, grosseiramente paralela a linha de 
costa, desenha com esta urn rectangulo alongado no senti do 
meridiana, que constitui uma das figuras de Estado mais 
harmoniosas e mais simples." 

A fronteira, linha inexistente mas sempre presente, e 
uma constru~ao da hist6ria e da geografia. Os territ6rios 
raianos, situados na primcira linha de separa~ao com 
Castela, conheceram urn processo de coloniza~ao que foi 
scndo ditado em fun~ao duma estrategia de defesa. Deste 
modo, nao podemos estranhar que tenham conhecido "uns 
Tempos Modemos intensamentc marcados pela crise, de 
tal modo que neles a geral contrac~ao do seculo XVII se 
prolongou muito para Ia dos limites cronol6gicos que se 
veri fica ram noutras zonas europcias, chegando ate tempos 
pr6ximos dos nossos" (CoRTns, 1990, p. 96). 

Urn meio adverso e op~oes (geo)estratcgicas marcaram 
a raia portugucsa e proporcionaram urn a dada ocupa~ao do 
solo c uma organiza~ao do espa~o ditadas em fun~ao 
daquclc facto geografico. Ontem como hoje, o dcstino 
dcstas regiocs continua a ser ditado pcla litoraliza~ao do 
pafs - a "for~a atractiva do Atlantica, esse grande mar 
povoado de tcmpestades e de misterios", que "foi a alma 
da Na~ao e foi com elc que se escrevcu a hist6ria de 
Portugal" (DIAS, 1950, p. 16) - , e que os Descobrimentos 
vieram irreversivelmcnte acentuar. 

0 modo dicot6mico como muitas vczes se apresenta o 
pafs, expressa bern as assimetriase clivagcns (ccon6micas, 
sociais, culturais, isto 6, territoriais) que a hist6ria ajudou 
a sedimentar e que continuam a influcnciareomportamentos 
e atitudes. A fronteira idcntifica-se, no caso portugues, 
com interior e a costa com litoraJl. Estes termos tern 
conota~ocs valorativas bern definidas que se situam para 
alcm da mera localiza~ao geografica: o interior tern uma 
carga negativa, que facilmente se associa a sub-desenvolvi
mcnto, imobilismo e re.pulsao, e que se tornam mais 
accntuados quando nos referimos a raia. 

A fronteira, enquanto limite geografico de urn estado e 
urn factor i m portan tc para dcfinir os contornos idcn ti tarios 
e os tra~os culturais que difcrenciam quem nao integra a 
mcsma comunidade que aqucla linha separa. Embora se 
encontrc Ionge de constituir urn limite natural, a que 
separa Portugal e Espanha, forma uma perfcita divis6ria 
entre OS povos, delimitando duas areas lingufsticas que 

1 "E vcrdade que existem diferen9as considcniveis entre o 
litoral eo interior: aquela zonae sempre mais civilizada do que 
esta. Ali, vi vern comunidades ligadas por vias de comunica9lio 
terrcstre c maritima que atracm a imigra9iio de povos vindos de 
todos os !ados. Aqui, situam-se as comunidades isoladas sobre 
si mesmas, conscrvadoras, rudcs, que tiram a sua subsistcncia da 
pastorfcia e da guerra, que fomccem constantcmentc contingentes 
humanos as primeiras, mas rcccbcm pouca gcnte vinda de fora. 
Por isso, prcservam numcrosos vestfgios de arcafsmos culturais 
e sociais (MATTOSO, 1985:9). 
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coincidem com eta da maneira mais absoluta, apenas 
esbatida por alguns falares raianos (mirandcs, quadrazenho, 
barranquenho) que se emprcgam, no campo e no Jar, a par 
da lfngua correntc. A lfnguae, pois, urn sfmbolo importante 
de afirma(fao e difcren(fa, colocando alguns obstaculos a 
uma comunica(fao mais estreita. 

A idcia de fronteira pode tam bern ser entendida como 
uma zona que se estende difusa e irrcgularmente por 
ambos os lados da raia. "Em termos antropol6gicos, 
constitui uma area sociocultural peculiar, produto da 
interacyao e intcrdcpendencia das popula(focs que habitam 
e transformam com a sua actividade diaria urn espa(fo 
contfguo. Fronteira, oeste sentido, denomimar-se-a Area 
Raiana. Estes conceitos de fronteira, uma como Raia 
(linear) e outro como Area (zonal), sc bern que estcjam 
estreitamente intcr-rclacionados, sao scm duvida, 
conccptualmente diferentcs e convcm mantc-los 
analiticamente scparados. A fronteira, como Raia, divide 
e lcvant.a o muro ibcrico. A fronteira, como Area Raiana, 
articula e forma a col una vertebral de urn complexo sistema 
sociocultural" (URIARTE, 1994, p. 43). 

Assim, no memento presente, importa permeabilizar 
(material e imatcrialmente) as fronteiras pelo que a 
coopera(fao transfrontciri(fa, pode serconsiderada uma das 
componentes do processo de desenvolvimento raiano. 
Apesar de todas as contradi(foes que envolva, por em 
cont.acto populay6es, institui(f6es, agentes ccon6micos e 
outros actorcs, formalizando e estruturando canais de 
comunica(fllO, tanto de ambito sectorial como territorial, e 
um desafio que temos pela frente. 

3. As regwes portuguesas de fronteira: contexto 
territorial do (sub )desenvolvimento raiano 

3.1. A raia portuguesa: territ6rio e (sub)desenvol
vimento 

0 posicionamento exccntrico e a acessibilidade diffcil 
sao elementos import.antes para interpretarmososdinamis
mos s6cio-econ6micos e a formayao da identidade raiana. 

A condi(fao de fronteira c urn cstigma que tern acom
panhado a area raiana ao Iongo da sua hist6ria, remetendo-a 
para urn a posiyao de marginalidade com todos os inconve
nientes que daf ad vern. A espccificidade destas regioes no 
contexte nacional c muito marcada pela geografia, onde 
urn meio austere e por vezes agreste, nao proporciona as 
condi96es mais favonlvcis ao desenvolvimento de cert.as 
actividades econ6micas (agricultura, p. ex.). 

0 territ6rio fronteiri(fo entre Portugal e Espanha, consi
derado por alguns como a fronteira do subdcsenvolvimento 
(PINTADo,l974), enfermadedupla peri feria, seatendermos 
a sua inseryao locativa tanto no espa9o europeu como 
iberica (Fig. 1). A dimensao territorial e considenlvel, 
embora a sua imporlilncia seja rclativamentc restrita se 
entrarmos em linha de conta como respective peso demo
gnifico e/ou econ 6m ico: as N u tes f ron teiri(fas represen tam 
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58% da superffcie do Continente onde residiam, em 1991, 
apenas 23% da sua popula(fao. 

A incapacidade de gerar dinamicas positivas tem-se 
manifestado atraves da recessao demografica e dos 
processes de reestrutura(fao produtiva. Estas debilidades, 
que se manifestam, tambCm, atraves de crescimentos 
desiguais e polarizados, concorrem para a progressiva 
desintegra(fao destes territories, permitindo a instala(fao 
de sentimentos de perda nas comunidades residentes, 
particularmente nas das areas rurais. A !em de urn con junto 
de debilidades estruturais, comuns a generalidade das 
regioes europeias menos desenvolvidas - declfnio 
demografico, dependencia de sectores produtivos 
tradicionais e de baixa produtividade, deficiente integra(fao 
econ6mica, baixos nfveis de acessibilidade -.as rcgioes 
de fronteira enfrentam, de urn modo geral, urn con junto de 
problemas cspecfficos que derivam das posi9oes 
geognlficas, de que se destacam: 

situa(filo perifcrica, relativamente, aos respectivos 
Estados, isolando-as dos principais centres de 
actividade econ6mica e de tomada de decisao; 

Fig. 1 - NUT III de fronteira 



desenvolvimento de areas de influencia distorcidas, 
causando altera~oes nos padroes espaciais da procura 
comercial e de servir;os; 
deficiente dotar;ao em infraestruturas, pelo facto de se 
situarem na extremidade das redes nacionais de 
transportcs e de comunicar;oes; 
fraco aproveitamento dos recursos naturais locais, 
escassa implanta~ao de servir;os sociais e de apoio as 
empresas, situar;ao que se agrava quando se localizam 
nas regioes perifcricas; 
disparidades nos sistemas jurfdico, administrative e 
de seguranr;a social bern como nas tradir;oes cullurais 
e lingufsticas, relativamente as zonas vizinhas do 
outro !ado da fronteira, dificultando as comunicar;oes 
e a coopera~ao (CE, 1992, p. 169). 

Para alcm destes aspectos que afcctam a generalidadc 
das fronteiras internas da Comunidade, as regioes 
fronteirir;as de Portugal e Espanha sao fortemente marcadas 
pela dependcncia da acti vidade agricola, por manifestar;ocs 
de ruralidadc mais ou menos profundae por dcficientes 
nfveis deacessibilidade. A deteriorar;ao demografica (baixa 
densidade eenvclhecimento da popular;ao, designadarnente 
dos chefes das explorar;oes agrfcolas), os baixos nfveis de 
qualificar;ao dos recursos humanos, a pouca expressao e 
diversificar;ao de actividades econ6micas, a deficiente 
cobertura de equipamentos, bern como a falta de 
infraestruturas basicas sao outros problemas conhccidos. 
0 afastamento dos centres de decisao, a disfunr;ao legal 
ou jurfdica, a segmentar;ao artificial dos mercados, a 
desarticular;ao territorial, as barreiras psicol6gicas e 
educativas, os comportamentos sociais e a desilusao 
instalada nestas comunidades, constituem outros 
estrangulamentos que as areas raianas conhecem e que 
necessitam ser supcrados (SANCHEZ L6PEZ, 1993, pp. 43-
-68). 

As areas centra is, tanto de Portugal como de Espanha 
e da Europa, exerccram ao Iongo do tempo urn forte apelo 
sobre as periferias raianas, tccendo uma teia complexa de 
interdependcncias espaciais, que se forarn manifcstando 
sob variadas formas,com relevo para a mobilidade popula
cional e, no passado mais recentc, para a rcestruturar;ao 
produtiva. 

A persistcncia do fen6meno migrat6rio, consequcn
cia da integrar;ao destes territories na divisao espacial 
do trabalho, e urn dos aspectos mais visfveis e que contri
buiu para acentuar a sua marginalizar;ao. 0 ciclo 
emigrat6rio dos anos 60 mcrcce uma refercncia especial, 
tanto por ter afectado de forma generalizada e intensa 
as regioes raianas, como por continuar a ter re!lexos mais 
ou menos significativos nas economias c socicdades 
locais. 

Os profundos processes de reestruturar;ao das 
economias das areas de fronteira, tanto a nfvel regional 
como local, inscrcm-se em estratcgias mais globalizantes, 
que a adesao de Portugal na Comunidade Europeia veio 
potenciar e acelerar. As mudanps verificadas tern como 
pano de fundo o confronto entre segmentos de sociedade 
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com projectos e empenhamentos por vezes divergentes, 
em particular no que respeita a modemizar;ao, inova~ao e 
abertura ao exterior. Esta abertura, associada a penetrar;ao 
de investimentos ex6genos (nacionais e estrangeiros) foi 
responsavel, nalgumas localidades do interior raiano, por 
alterar;oes da sua base econ6mica e por dinamismos que 
mudaram qualitativamente o quadro de vida e as relar;oes 
societais. Estas transformar;oes nao podem ser dissociadas 
do incremento proporcionado pelas diferentes polfticas 
comunitarias e nacionais de apoio a iniciativas e projectos, 
tanto publicos como privados. 

3.2. A periferia raiana: dinamismos territoriais e 
integra<;ao urbana 

0 comportamento dcmografico que a pcriferia raiana 
tern apresentado (Figs. 2-5), caracteriza-se porum declfnio 
populacional muito acentuado, afectando com diferente 
intensidade a generalidadedos concelhos, dos quais alguns 
ja evidenciam sintomas de desertificar;ao. A mobilidade 
geografica da popular;ao, causa primeira daquele 
comportamento, foi-se orientando para destines que 
mudaram ao Iongo dos tempos, com intensidades e 
amplitudes variaveis. 0 pcrfodo recessivocomer;aa ganhar 
ex pres sao mais preocupante nos anos 60, coincidindo com 
o forte cxodo que entao se verifica para o estrangeiro e, 
intemamente, para as areas metropolitanas e os principais 
centres urbanos do literal. Este fen6meno teve como 
reflexes a erosao dos estratos eta.rios mais jovens e actives, 
0 despovoamento mais intense das areas rurais e, 
concomi tantemente, contribuiu para o reforr;o populacional 
dos centres urbanos. 

Em termos globais, o peso demografico do territ6rio 
fronteirir;o no con junto do Continente tern vindo a regis tar 
uma quebra progressiva. A tradur;ao espacial do 
comportamento demografico aprescnta uma tendcncia 
generalizada, e cad a vez mais evidente, para a concentrar;ao 
da popular;ao nas scdes de concelho, o que 6 particulamcnte 
evidente nos centres urbanos de nfvel hierarquico mais 
elevado. Os concelhos onde se localizam estes ultimos 
registam, consequentemente, maior capacidade 
polarizadora no contexte do territ6rio raiano: em 1864 
representavam 28,4% da popular;ao total das Nutes raianas, 
enquanto em 1991 detinham 38,1%. 

Por seu !ado, a distribuir;ao do aparelho produtivo, 
sobretudo do industrial, reflecte um padrao locative 
igualmente desequilibrado e assimetrico, que penaliza o 
interior em geral e as areas de fronteira em particular. 
Sen do estas areas excessi vamente de pen dentes da 
agricultura ou de sectores industriais tradicionais (textil, 
p. ex),assentes em processes produtivos tecnologicamente 
pouco desenvolvidos, nao aprcsentam a partida condi
r;oes favoniveis para desenvolver uma base econ6mica 
suficientemente forte, gerar alternativas de emprego 
e, consequentemente, reter os excedentes demogra
ficos. 
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Hab./Km2 

IIllllD 1429-1750 

llllllllll 284 - 421 

mrnn 113 - 196 

OJ]] 53 - 88 

~ 17 - 29 

X Continente • 106 Hab./Km2 

Fig. 2 - Densidade populacional (1991) 

% 

mnn 364,4 - 364,5 

111111 182,0-247,8 

(]]]]]]] 112,9 - 149,2 

ITIIl 55,0 - 97,8 

~ 18,5 - 38,2 

X Continente = 111.1 

F ig. 3- Variac;ao da populac;ao (1864-1960) 
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% 

Emml 30,4- 119,8 

mmn 17,0 - 28.6 

OJ]] 3,4 - 12,4 

f :::: : :l -12,9 - -7,5 

c:::J -28,2- -21,3 

c::J -42,1 - -31,5 

X Continente = 13,0 

Fig. 4- Variac;iio da populac;iio (1960-1991) 

% 

mrnn 5,5-9,6 

DJJJ 1,3 - 4,5 

EJ . -4,5--0,4 

c::J -8,9--5,2 

c::J -16,1 - -10,0 

X Continente = 0.4 

Fig. 5- Variac;ao da populac;ao (1981-1991) 



As diversas interven~oes ocorridas na ultima decada 
nao vieram alterar significativamente quer o perfil 
produtivo, quer as dinamicas espaciais e sectoriais ja 
instaladas. 0 impacto territorial dos incentives a 
reestrutura~ao apontam para urn refor~o do crescimento 
em areas com urn aparelho prod uti vo ja consolidado e para 
a inversao de certas tendcncias negativas, que vinham 
emergindo em areas de maior concentra~ao industrial 
(Figs. 6-8). 

Entretanto, surgiram novas dinamicas cujas 
configura~oes territoriaisapontam parao refor~o de alguns 
centros urbanos do interior (refira-se o caso particular de 
Castelo Branco pela expressao que atingiu) eo fnicio de 
uma expansao/difusao para concelhos que lhe sao 
imediatarnente vizinhos. Este fen6meno processa-se, no 
en tanto, em estreitaarticular,:ao como trar,:ado dos principais 
eixos rodoviarios da rede fundamental e com alguma 
mobiliza~ao de agentes e actores locais influentes, don de 
sed eve destacar as autarquias e uma classe empresarial em 
consolida~ao. Sectorialmente, os impactos perceptfveis 
verificam-se particularmente na modem iza~ao de processes 
produtivos de sectores tradicionais, evidenciando uma 
linha de continuidade com o aparclho instalado e muito 
dependente do aproveitamento dos recursos naturais e 
humanos locais. 

A ocupa~ao do territ6rio, a distribuir,:ao dos centros 
urbanos (Fig. 9) e a densidade de eixos viarios (Fig. 10) de 

% 

IIDIID 47,0 - 54,0 

llllm 33 ,1 - 40,2 

DJI]]] 16,7- 29,1 

!III] 4,6 - 14,7 

c=J -11,6--0,8 

X Contincntc = 14,0 

Fig. 6- Evolu<;iio do emprego no sector 
secundario (1986/91) 
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mnn 64.3 

n. 45,6 - 48,9 

IIIJ]] 31,0 - 44,3 

[[[]] 15,6 - 29,9 

X Contincnte = 24,5 

Fig. 7 - Evolu<;iio do emprego no sector 
terciario (1986/91) 

Contos 

lllliiD 3 561 - 4197 

llllllliO 2 119 - 2992 

IJI1I]] 1559- 1782 

OJ]] 1005 - 1464 

~ 296 - 975 

X Continentc = I 558 

Fig. 8 - Sistemas de incentivo a industria: incentivo 
por 100 habitantes (1986 a 1991) 
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Espanha: 
- Autovias, autopistas e vias de conexao 

Porwgal: 
- Rede Principal 
- - - Rede Complementar 

~ Principais conexoes intcmacionais 

Fig. 10 - Rede viaria estruturante da Peninsula Iberica 
Adaptado de: MPOT, Plan Director de lnfraestructuras (1993 -2007). JAE, Plano Rodoviano Nacional 

ambos os lados da fronteira hispano-portuguesa, sao 
substancialmente difercntes, o que se explica devido a 
modelos diferentes deorganiza9a0 do espayo. A polariza9ao 
acentuada que se veri fica do !ado espanhol nao tern igual 
correspondcncia no nosso pafs. Aqui, a distribuiyao dos 
centros segue uma malha mais regular e estes, embora 
ten ham men or dimensao demografica, apresentam alguns 
sinais de urn rclativo dinamismo, o que pode enccrrar 
algumas virtualidades. 

0 territ6rio da area de fronteira organiza-se em torno 
de uma rede de ccntros urbanos (Fig. 11), destacando-se 
urn primeiro nfvcl de polariza9ao formado pelas cidades 

capitais de distrito ou outras que nao o sendo (Chaves e 
Covilha), conseguem organizar uma area de influencia 
com algumaexpressao (centros sub-regionais esupramuni
cipais), e urn outro nfvel de polarizayao que corresponde 
as restantes sedes deconcelho. Estes centros saoconectados 
por eixos, igualmente hierarquizados, que coincidem com 
arcde fundamental pre vista no Plano Rodoviario Nacional, 
estruturando a organizayao do territ6rio e os corredores de 
crescimentoccon6micoedemografico. Os espayos intersti
ciais localizados a margem dos n6s e daqucles eixos, 
economicamentedependentes, pouco dinfunicos e inseridos 
em contextos rurais, poderao conhecer perdas cada vez 
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Castelo 

Faro 

~ Cenlros subregionais 

Q Cenlros supraconcelhlos 

o Centros concelhlos 

Fig. 11 - Rede urbana das areas de frontelra e rede viaria fundamental 
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Quadro I- Dinamismos demognificos da Raia portuguesa 

Area 
Popula~o Variaylio da populayiio Sal do Sa! do Ind. 
residente residente natural migrat6rio envelhecimento 

1864 1991 1960-70 1981-91 1960-91 1981 -91 1981-91 1981 1991 
% % o/o 

Minho-Lima 2,5 5,2 2,7 

Civado 1,4 4,0 3,8 

Douro 4,6 6,2 2,5 

Alto Tr.is-os-Montes 9,2 5,8 2,5 

Total 17,7 21,2 11,5 

Beira Interior Norte 4,6 3,6 1,3 

Beira Interior Sui 4,2 1,5 0,9 

Cova da Beira 1,5 1,5 1,0 

Total 10,3 6,7 3,1 

Alto Alentejo 6,7 2,3 1,4 

Alentejo Central 8,1 2,6 1,8 

Baixo Alentejo 9,6 3,0 1,5 

Total 24.4 8,0 4,7 

Algarve 5,6 4,5 3,6 

TOTAL (NUT III de frontcira) 58,1 40,4 23,0 

CONTINENTE 100,0 100,0 100,0 

mais acentuadas e maiores dificuldades para promover o 
respective desenvolvimento. 

Refira-se que a interdependcncia entre os centres 
urbanos das regioes de fronteira permite distinguir alguns 
sub-sistemas (Tras-os-Montes, Raia Central, Alentejo e 
Algarve), organizados em eixos ou outros tipos de agrupa
mento territorial, que devem ser valorizados em fun~ao 
das respectivas complementaridades por formaaatingirem 
limiares operatives. Pcrante a fragilidade actual do sistema 
urbana da periferia raiana e importante a constitui~ao de 
redes decentros, "em continuidadeou em descontinuidade 
territorial, a partir da identidade ou complementaridade 
das suas bases econ6micas e sociais, no sentido de bcne
ficiarem doacesso rapido c uti! aos mccanismos da mudan~a 
e de desencadearcm ac~ocs con juntas em ambitos regionais, 
nacionais e intemacionais" (GASPAR, 1993, p. 417). 

Os processes demognHicos e os din am ismos s6cio-eco
n6micos que afectam as regioes raianas estiio em pcrfeita 
consonancia com o estado de espfrito das suas gentes, 
marcadasporsentimentosdcdistanciamcntocdcabandono. 
Esta sitw;ao reclama solidariedades e iniciativas quecontri
buam para reverter o quadro ccon6mico, valorizem a imagem 
destes territ6rios e criem a auto-estima dos seus residentes. 

% % o/o 

-9,6 -3,2 -10,5 1,7 -4,4 51,7 79,2 

2,4 6,9 29,7 9 ,7 -2,3 27,0 38,7 

-17,7 -8,4 -23,8 2 ,5 -1 1,2 44,7 71,6 

-22,5 -13,6 -33,7 1,3 -15,0 47,6 85,0 

-12,8 -4,0 -11,8 

-26,6 -9,1 -36,9 -1,9 -7,0 83,2 121,3 

-19,5 -5,9 -31,4 -4,2 -1,8 110,9 157,1 

-20,2 -6,9 -28,3 -0,2 -6,5 69,1 97,7 

-22,8 -7,5 -32,9 

-22,4 -5,3 -27,8 -2,3 -3 ,0 90,8 125,0 

-19,0 -4,1 -21,4 -0,7 -3,3 71 ,8 103,0 

-26,3 - 11,2 -39.4 -2,0 -8,0 79,1 112,9 

-22,6 -6,8 -29,8 

-14,7 5,1 8,0 0,3 5,3 75,2 94,9 

-17,1 -3,8 - 17,3 

-2,2 0,3 12,9 3,4 -3,1 45,4 68,0 

4. Das politicas ao desenvolvimento das regioes de 
fronteira 

4.1. Incidencia das politicas de desenvolvimento 

As regioes de fronteira, apesar das suas particulari
dades e dos problemas estruturais que enfrentam, s6 muito 
recentemente e que foram objecto de interven~oes especf
ficas para promover o seu desenvolvimento. Alem dos 
instrumentos gerais disponfveis - programas sectoriais 
(Prodac, Pcdip, etc.), rcgionais e sistemas de incentives ao 
investimento que se enquadravam no Primeiro Quadro 
Comunitario de Apoio ( 1989-1993) -, estas regioes 
beneficiaram ainda de outras iniciativas comunitarias, de 
que merecem destaque o Leader eo INTERREG. Estes 
dois programas mcrecem uma referencia particular pelos 
recursos que mobilizam e pelo facto de intervirem em 
domfnios estraltgicos para o desenvolvimento e integra~ao 
das areas de fronteira (desenvolvimento rural, 
acessibilidades, patrim6nio e coopera<;ao). 

A incidencia do INTERREG I nas regioes de fronteira, 
pcrmite-nos concluir que grande parte do esfon;o de 
investimcnto apoiado pelo programa foi canalizado para 

47 



Cadernos de Geografia, n.q 14 

vias de comunica~~o (72,9% ). A recupera~~o do patrim6nio 
(tanto natural como hist6rico-cultural, 12,8%) eo sanea
mento e conserva~~o dos recursos hfdricos (4,7%) foram 
outros domfnios com algum relevo, enquanto a coopera~ao 
transfronteiri~a (9,9%) e um campo de interven~ao que 
pode conhecer maior expansao no futuro proximo. 

E ainda de salientar que boa parte da comparticipa~~o 
foi utilizada em projectos concretizados pcla administra~ao 
central, que mobilizaram 64% da comparticipa~ao total, o 
que nos permite concluir que as administra~oes (central e 
local) tiveram urn papel hegem6nico na utiliza~ao dos 
recursos financeiros disponfveis (cerca de 95% ). Contudo, 
outro tipo de acto res representati vos da estrutura produtiva 
(associa~oes empresariais, cooperativas de produtores, 
etc.), da sociedade civil (associa~5es locais para o dcsenvol
vimento) e outros agentes institucionais (Universidadcs e 
Politecnicos, etc.) tiveram pouca expressao, sendo 
desejavcl que aumentem a sua represcntatividade na 
reparticipa~ao dos montantcs disponfvcis. 

A incidcncia territorial dcstcs instrumentos pcrmite
-nos concluir que a Rcgiao Norte e a Rcgiao Centro 
tiveram apoios assinalaveis, embora suplantados pclos 
montantes canalizados para a Rcgiao do Algarve que 
beneficiou de urn grande projccto, a Via do Infante. 

0 impacto dos apoios comunit.arios nas areas fronteiri~as 
e relativamente elevado, se atendermos ao montante das 
capita~oes, facto que se deve mais a pouca popula~ao que 
af reside do que a execu~ao de projectos estruturantes. 
Estes projectos, normalmente da competencia da 
administra~ao central, estrategicos como indutores do 
desenvolvimento, chegam mais tardiamente a estas regioes, 
como se pode constatar pelo atraso que se verifica na 
concretiza~ao de alguns tro~os do Plano Rodoviario 
Nacional (IP2, IP4 ). Concomitantemente, os incentives ao 
investimento nao tivcram grande expressao, o que ficou a 
dever-se a fraca iniciativa do empresariado local ou as 
desvantagens locativas para novas projecto (as excep~oes 
que se verificam, p. ex. em Castelo Branco, servem para 
confirmar esta regra). 

Contudo, os impactos destes instrumentos foram 
distintos. Se analisarmos a sua incidcncia em termos 
Iocais, concluiremos que contribufram para aumentar as 
dota~ocs de ccrtas infracstruturaseequipamentos, projectos 
q uc sc rcvclaram detcrminantcs para melhorar as condi~oes 
de vida das popula~ocs. Masse a avalia~ao e positi va a este 
nfvel, tambcm verificamos que nao foi plenamente 
conseguida a reestrutura~ao da debil base produtiva em 
que as sen tam estas economias Iocais. Deste ponto de vista, 

Quadro II- 0 INTERREG I em Portugal (1991-1994): 
tipologia de projectos apoiados; o investimento e a comparticipa~lio comunit!irla por sub-programas e medidas 

N• Invest. Comp. N• Invest Comp. 
Proj. Eleg. FEDER Proj. Eleg. 

FEOGA % % % 

1.1. Estradas de atravessamento (A C) 15 29 974 589 20 894 229 5,0 57,3 57,9 

1.3. Estradas de atravessamento (AL) 8 2 617 662 I 832 364 2,7 5,0 5,1 

1.6. Estradas de articula~lio intcma (AL) 42 5 106069 3 574 251 14,1 9,8 9,9 

1. Estradas de integra~ao e articula~ao 65 37698 320 26 300 844 21,8 72,1 72,9 

2.2. Estudos para o desenvolvimento rural (A C) I 262000 183 400 0,3 0,5 0,5 

2. Agricultura e dcsenvolvimcnto rural 1 262 000 183 400 0,3 0,5 0,5 

4.1. Defesa do patrim6nio natural (A C) 4 904 945 633 462 1,3 1,7 1,8 

4.2. Rcnova<;lio do patrim6nio hist6rico-artfstico (A C) 5 774 369 542 059 1,7 1,5 1,5 

4.3. Renova<;lio do patrim6nio hist6rico-artfstico (AL) 37 4 998 728 3 499 I tO 12,4 9,6 9,7 

4. Recupcra~iio do patrim6nio turistico 46 6 678 042 4 674 631 15,4 12,8 13,0 

5.1. Conserva~lio dos recursos hidniulicos I 333 000 233 100 0,3 0,6 0,6 

5.4. Abastecimento de agua e saneamento (AL) 18 2 149 211 1 504 450 6,0 4,1 4,2 

5. Conserva'>ao dos rccursos hidraulicos e saneamento 19 2 482 211 1737550 6,4 4,7 4,8 

6. L Ac~6cs de coopera.;ao transfronteiri~a 110 3 582 798 2 507 959 36,9 6,9 7,0 

6.2. Regime de auxflios a pequenos investimentos 57 I 595 161 669 013 19,1 3,1 1,9 

6. Ac~oes de coopera~ao transfrontciri'>a 167 5 177959 3176 972 56,0 9,9 8,8 

TOTAL 298 52 298 532 36 073 397 100,0 100,0 100,0 
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Quadro III - Entidades executoras de projectos apoiados pelo INTERREG I em Portugal 

NO Invest Comp. N2 Invest. Comp. 
Proj. Eleg. FEDER Proj. Eleg. 

FEOGA % % % 

Administrayao Central 50 33 548 047 23 395 651 16,8 64,1 64,9 

Administraylio Local 136 15 711 522 10998 072 45,6 30,0 30,5 

Outras entidades 55 1443 802 1 010 661 18,5 2,8 2,8 

Privados 57 1 595 161 669 013 19,1 3,1 1,9 

TOTAL 298 52298 532 36 073 397 100,0 100,0 100,0 

Quadro IV - Incidencia regional do INTERREG I em Portugal 

NO Invest. 
Proj. Elcg. 

Norte 121 14 965 167 

Centro 90 8 251 113 

Alentejo 34 4 538 482 

Algarve 50 24286145 

NaoReg. 3 257 625 

TOTAL 298 52 298 532 

o impacto das polfticas nas areas marginais em geral e nas 
de fronteira em particular, nao tern sido plenamente 
eficazes. 

A programa~ao do Interreg II permite-nos tirar duas 
conclusoes fundamentais: 

os montantes previstos sao, em termos globais, 
relativamente menos vultosos que no primeiro 
programa: neste foi possfvel apoiar projectos que 
consumiram 13,1 milhoes de cantos de investimento 
por ano, enquanto neste nao se vai ultrapassar os 10,6 
milhoes de cantos; · 
existem apostas rclativamcnte di fcrcntcs fci tas em Por
tugal e Espanha traduzidas, fundamcntalmentc, numa 
valoriza~ao dos equipamentos de apoio a actividade 
produtiva e das accssibilidades no caso do nosso pafs e 
no refor~o dos equiparnentos urbanos e a protec~ao dos 
recursos hfdricos que os nossos vizinhos privilcgiam. 

Superar o est.adio de dcsenvolvimento dcstas regioes e 
reverter os dinam ismos negati vos que apresentam, reclama 
atitudes voluntaristas, activas, solidarias e persistentes. 
0 tipo de intcrven\(oes a implcmentar, embora diversifi
cadas, devem privilcgiar as modifica~oes estruturais, 
incidindo sabre o conjunto do tcrrit6rio, desencadcando 
transforma~oes profundas, qua1itativamentc rclevantes e 
de efeitos duradouros. 

4 

Comp. NO Invest. Comp. 
FEDER Proj. Eleg. 
FEOGA % % % 

10 345 247 40,6 28,6 28,7 

5 577795 30,2 15,8 15,5 

2999 441 11,4 8,7 8,3 

16970576 16,8 46,4 47,0 

180 338 1,0 0,5 0,5 

36073397 100,0 100,0 100,0 

4.2. Recentrar as periferias, promover odesenvolvi
mento raiano 

E certo que o processo de muta9ao decorrentc da 
globaliza~ao das economias e das transforma9oes politicas 
no seio da Uniao Europeia trara novas desafios c novas 
oportunidades a raia hispano-portuguesa As gran des fragili
dadcs que estas regioesapresentam (fraca dcnsidade dcmo
grafica e dcbilidadc da sua base produtiva que acarretam 
0 exodo pcrsistente dos scus habitantcs) dificultam a 
rcvcrsao das suas econom ias e degradam a sua competiti vi
dade. A entrada das regiocs raianas num ciclo virtuoso de 
dcscnvolvimento implica uma maior integra~ao destes 
territ6rios e a consequente diminui~ao das disparidades. 

As potcncialidadcs que estas areas encerram, desde 
que devidamente mobilizadas, podem sustentar outro tipo 
de desenvolvimento, de que dcstacamos: 

urn patrim6nio natural, hist6rico e cultural, rico e 
variado, aindarelativamente poucoexplorado ecentros 
hist6ricos que conservam, ainda, tra9os indeleveis, 
que podem constituir uma base para incremcntar a 
actividade turfstica; 
urn meio ambiente bastante preservado, uma vez que 
a pressao urbanfstica e industrial foi pouco marcante; 
produtos agrfcolas (vinho, azeite, castanha, qucijo, etc.) 
e outros recursos locais de qualidade que devidamente 
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Quadro V - INTERREG II para Portugal e Espanha (1994-1999): investimento prevlsto por sub-programa e medida 

PORTUGAL ESPANHA 

CONTOS % CONTOS % 

Sub-program a 1: Dcscnvolvimcnto s6cio-econ6mico 24 640 997 46,4 41034 912 44,5 

Medida I: Agricultura e desenvolvimenLO rural 4 867 779 9,2 9 761 107 10,6 

Medida 2: Equipamcntos de apoio a actividade produtiva 8 928 909 16,8 831 222 0,9 

Medida 3: Forma~o profissional, emprego e intercambio educativo e cicnt.lfico I 383 355 2,6 650 038 0,7 

Medida 4: Rcfor~o dos equipamcntos urbanos 

Medida 5: DinamizayiiO e cooperas:iio empresarial e turistica 

Medida 6: Dinamizayiio e cooperayiio social e institucional 

Sub-programa 2: Ambicnte e patrim6nfo arquilect6nico 

Medida I : Protecyiio dos recursos h If ricos 

Medida 2: Protccc;iio do patrim6nio natural 

Medida 3: Recupcrac;iio do patrim6nio arquitcct6nico 

Sub-program a 3: Mclhoria da pcnncabllidadc da fronlcira 

Medida I: Accssibilidades 

Medida 2: Telccomunicay&s 

Sub-programa 4: Gcstiio c acompanhamcnto 

Medida I: Implcmentayiio e divulga~o do program a 

Medida 2: Estudos e avalias:iio 

INTERREG II 

certificados, promovidos e comercializados, podem 
assumir uma significativa importancia econ6mica; 
urn posicionamento geografico que ganhou maior 
centralidade com a integra(,:ao curopeia e que necessita 
ser estrategicamente aprovcitado. 

Como tern sido varias vezes referido, a promo(,:ao do 
desenvolvimcnto dos concelhos raianos passa, nesta fase, 
pelo incremento do investimento e da mobiliza(,:ao da 
capacidade empresarial, numa convergcncia activa entre a 
Administra(,:ao Central cas estruturas locais (municfpios 
e outras estruturas locais), que permitam atingir trcs 
objectives gerais: 

apoiar o processo"de recstrutura(,:ao da base produtiva 
que se revela fundamental para aumcntar a competiti
vidade destas ecbnomias; 
gcrar condi(,:oes que facilitem a cria91i0 de emprego; 
facilitar a integra9ao dos territ6rios raianos e esbater 
a sua condi9fio perifcrica. 

Scm pretender ser cxaustivo, podemos listar outre tipo 
de objectives, que se rev clam estratcgicos para ultrapassar 
os problemas estruturais com que estas areas scconfrontam: 

melhorar os nfveis de acessibilidade, tendo presente o 
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conjunto de vias de comunica9ao e a rede urbana de 
urn !ado e doutro da fronteira, arliculando o tcrrit6rio 
atraves de uma rcde viaria que conecte os principais 
centres urbanos, dando maier cocrencia ao sistema 
urbano e coesao as perifcrias; 

1 882 049 3,5 12 769 850 13,9 

5 298 407 10,0 11 284 494 12,2 

2 280 497 4,3 5 738 202 6,2 

5 493 828 10,4 19 975 270 21,7 

I 553 812 2,9 10 348 735 I 1,3 

2 306632 4,4 3 607 293 3,9 

I 633 385 3,1 6 019 242 6,5 

22 743 540 42,9 30 889 400 33,5 

22 050010 41,6 26 596 573 28,8 

693 530 1,3 4 292 827 4,7 

172 992 0,3 291181 0,3 

86 594 0,2 122 089 0,1 

86 399 0,2 169 092 0,2 

53 051357 100,0 92 190 764 100,0 

refor9ar a centralidade dos seus centres urbanos, 
melhorando o nfvel de equipamentos e qualificando a 
oferta de servi9os, designadamente os prestados aos 
agentes econ6micos; 
articular de modo mais eficaz os centres urbanos com 
a area rural envolvente, atraves de uma melhor 
funcionalidade na presta(,:ao deservi9os (sociais, ensino 
e de apoio a actividade produtiva), promovcndo 
simultaneamente uma maior integra9ao territorial entre 
o sistema produtivo eo mercado de emprego local; 
identificar a voca9ao eo domfnio de especializa9ao de 
cada centro urbana e descnvolve-la estrategicamcnte; 
superar as dependcncias atraves da integra9ilo em redes 
que explorem complementaridades, solidaricdades e, 
porquenao, cumplicidades, desenvolvendo a coopera
(,:ilo transregional c o dialogo transfrontcri9o; 
esbater o efeito de frontcira, intcnsificando contactos 
e a coopera(,:ao entre os agentes econ6micos, via im
portante para afirmar o espa90 fronteiri90 em contextos 
territoriais mais amplos (iberica e comunitario); 
explorar as vantagens locativas que poderao decorrer 
da posi9ao geografica de fronteira, promovendo 
interven9oes estrategicas em centres que possam 
dcsempcnhar fun9oescomplementares (Chaves-V erin, 
Vilar Formoso-Fuentes, Elvas-Badajoz, etc.). 
As rcalidades raianas reclamam, pois, urn modele de 

desenvolvimento que passe pcla promo~ao de iniciativas 



materiais (infraestruturas e equipamentos) e imateriais 
(melhoria e qualificac;ao dos servic;os, etc.) que concorram 
para aumentar a competitividade da economia regional e 
promovam urn quadro de vida modemo e atraente. Esta 
estrategia nao pode ser divorciada de urn adequado 
ordenamento do territ6rio, consubstanciado num modelo 
territorial que valorize a polarizac;ao intra-concelhia, a 
promoc;ao da qualidade de vida dos aglomerados rurais e 
a melhoria do acesso a bcns e servic;os. 

Como ja foi salientado, as areas de fronteira encerram 
uma diversidade de contcxtos econ6micos e sociais, que 
implicam atitudes e estratcgias distintas, tanto ao nfvcl do 
desenvolvimcnto como da coopcrac;ao transfrontciric;a. 
Deste modo, as polfticasa seguirem cadacontexto territorial 
dcvcm scr ajustadas a cada rcalidadc c dotadas de alguma 
flcxibilidade, o que dificilmcnte sc Lorna compatfvel com 
decisoes e controles ccntralizados. 

Os programas oricntados para o dcscnvolvimento da 
raia dcvcm privilcgiar uma gcswo mais descentralizada, 
permitindo uma participac;ao regional c local que, sem 
perdcr eficacia, rcflicta mais adcquadamente os contextos 
tcrritoriais c o protagonismo dos actores. 

5. Territ6rios de fronteira, espac;os de cooperac;lio 

5.1. Cooperac;lio transfronteiric;a: enquadramento 
e limitac;oes 

Embora as polfticas especfficas para promoverem o 
desenvolvimento das areas frontciric;as sejam rccentes, a 
cooperac;ao transfrontciric;a entre regiocs da Europa tern 

As regioes portuguesas defronteira 

urn a tradic;ao mais antiga. Refira-se a este prop6sito a cons
tituic;ao da Associac;ao das Regi6es Fronteiric;as (ARFE, 
1969) ou as seis Conferencias Europeias das Regioes 
Fronteiric;as realizadas no ambito do Conselho da Europa 
- Estrasburgo (1972), Insbruck (Austria, 1975), Borken 
(Alemanha, 1984), Saragoc;a (Espanha,1987), Rovaniemi 
(Finlandia, 1991) e Ljubljiana (Eslovenia, 1994). 

0 Conselho da Europa, atraves duma Convenc;ao 
Quadro Europcia sobre a Cooperac;ao Transfronteiric;a 
entre colecti vidadcs ou autoridades territoriais (Convenc;ao 
de Madrid, 21 de Maio de 1980), desenhou o quadro 
institucional em que esta modalidade de cooperac;ao deve 
ocorrer. Mais rccentcmente, com o intuito de tomar a 
cooperac;ao mais abrangente e generaliza-la a outros 
domfnios, a Confercncia Permanente dos Poderes Locais 
e Rcgionais (CPLRE) do Conselho da Europa adoptou 
uma nova resoluc;ao (n2 248) na sua 28! sessao de 17 de 
Marc;o de 1993, para a cooperac;ao interterritorial. 

Na sequencia do Acto Unico, que dcfiniu o Mercado 
Unico como urn objective fundamental, e do Tratado de 
Maastricht (1992), que instituiu urn Comite das Regioes 
(1994), as regioes de fronteira foram consideradas areas 
scnsfvcis, onde existem problemas que reclamam 
intcrvenc;ocs priorit.arias. E ncste quadro que surge o 
INTER REG, instrumcnto vocacionado par intervir nestas 
regioes. 

Todos estes debates realizados sabre as regioes de 
fronteira mas, tambCm, os que se desenvolveram ao Iongo 
dos anos 80 em tomo do papcl que as regioes dcvem 
ocupar na construc;ao da Europa, animaram urn amplo 
movimento regional donde resultaram varias Comunidades 
de Trabalho de ambito transfronteiric;o e multiplas formas 

Quadro VI- Regioes fronteiri~as no seio da Unilio Europela 

Extemas Intern as 

% % % % 
supcrffcie populavao superffcie populavao 

Alemanha 24,5 17,5 14,7 13,1 

Fran~a 3,1 2,3 18,2 19,9 

Italia 9,9 7,5 6,0 5,6 

llolanda - - 64,9 51,5 

Bclgica - - 89,0 77,5 

Luxemburgo - - 100,0 100,0 

Reino Unido - - 5,8 2,8 

Irlanda - - 17,3 11,5 

Dinamarca - - 9,1 4,9 

Grecia 23,6 11,7 - -
Espanha - - 27,7 17,5 

Portugal - - 54,5 22,3 

CEE 6,1 5,4 19,1 15,2 

Fonte: OCDE, 1992, p. 8 
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de coopera~ao interterritorial. Embora o Iugar que as 
regioes devam ocupar nao seja pacifica, encerre algumas 
ambiguidades e tenha conhecido acidentes de percurso, 
foi-se esbo~ando urn quadro que tern permitido as regioes 
promover relar;oes de cooperar;ao e obterem apoios para 
esta finalidade. 

As rcgioes de Portugal e Espanha que contactam atraves 
de fronteiras, nao ficaram insensiveis a este movimento 
que foi alastrando entre as regioes da Europa, come~ando 
a dar passes no sentido de estabelecerem lar;os de 
cooperar;ao entre si. Assim, depois da Xunta de Galicia e 
a Comissao de Coordenar;lio da Regiao Norte terem 
estabelecido urn acordo para a constiuir;ao da Com unidade 
de Trabalho Galiza- Regiao Norte de Portugal (1991), 
foram assinados protocolos de cooperar;lio entre a Junta da 
Extremadura e a Comissao de Coordenar;ao da Regiao do 
Alentejo (Ponte da Ajuda, 1992) e entre a Junta de 
Extremadura e a Comissao de Cordenar;ao da Regiao 
Centro (Ponte de Alcantara, 27 de Maio de 1994). Acordos 
semelhantes serlio assinados em breve entre a Comissao de 
Coordena~ao da Regiao Centro e a Junta Aut6noma de 
Castilla e Leone a do Algarve e Andaluzia. 

Contudo, temos de ter conscicncia que subsistirao 
sempre limites e disfunr;oes a cooperacao que relevam de 
duas ordens jurfdicas diferentes: em bora a eliminacao de 
entraves fisicos, tecnicos e fiscais concorram para 
intcnsificar a coopcracao transfronteirir;a, subsistirao 
sempre constrangimcntos e entraves que decorrem, entre 
outros motivos, do monop61io do cstado nas relar;oes 
extcriores (CONSEIL DEL' EUROPE, 1992, p. 22). 

Poreste motivo, a cooperacaocntre regioes portugucsas 
eespanholaspoden1conhcceralgumasdificuldadesnoseu 
aprofundamento. Em primeiro Iugar pela inviabilidade de 
se constituir uma estrutura unica, vcrdadeiramcnte 
transfronteirir;a, que coordcnasse a cooperarylio, devido as 
distintas personalidades jurfdicas e ao caractcr supraestatal 
de que se revestia. Mas, mesmo que esta questao fosse 
ultrapassada, o facto de as administracoes territoriais 
serem distintas, com ambitos, atribuir;oes e competencias 
diferentcs, cria sempre algumas limitar;oes ao dialogo que 
se venha a estabelccer. 

Por outro lado, o aprofundamento de contactos e 
neg6cios entre os agentes econ6micos, uma das razoes 
'importantes para se incrementar a cooperar;ao, pode 
esbarrarem resistcncias que se venham a colocar motivadas 
pelo medo da concorrcncia que aumentara num mercado 
transfronteirir;o mais alargado. Outro factor limitativo, 
porvcntura o mais importante, co de saber em que medida 
a fronteira e sentida e vi vida de ambos os !ados da mesma 
forma, isto c, se a identidade raiana permitin1 alicerr;ar 
iniciativas comuns de cooperar;ao. 

Como vimos, a d6cada de 90 comer;ou a ser marcada 
pela intensificar;ao da cooperar;ao interregional. Se este 
movimento e genufno ou e apenas estimulado pela expec
tativa de recursos financeiros adicionais que a Uniao 
Europeia poe a disposirylio das regioes, s6 o futuro ira 
esclarccer. 
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5.2. A fronteira, tra~o de unHio: perpectivas para a 
coopera~ao transfronteiri~a 

A cooperar;ao transfronteirir;a encerra virtualidades 
interessantes para 0 desenvolvimento das areas de fronteira, 
podendo seruma forma de superar localismos e ultrapassar 
problemas comuns. A fronteira pode, desta forma, constituir 
urn traco de uniao, gerando dinamicas mobilizadoras dos 
actorcs e suscitar formas de solidariedade para com estas 
regioes. 

As regioes da fronteira hispano-portuguesa, embora 
apresentem uma certa unidade, constituem realidades 
diversas on de se manifestam dinamismos s6cio-econ6mi
cos e se ex prim em comportamentos bastantediferenciados. 
Partindo desta premissa, cada Comunidade de Trabalho, 
constituida ou a constituir, deve ser esboryada a partir de 
cada realidade concreta, pais da sua identidade dependeni 
nao s6 o cxito da cooperar;ao como tamb6m a capacidade 
de mobilizar;ao dos actores. Os canais que se venham a 
formalizar para estimular o dia!ogo transfronteirir;o terao 
que ser estruturados em funr;ao de 16gicas territoriais 
valorizando, contudo, dimensoes sectoriais afins ou 
complementares. 

As estrategias e iniciativas podem assumir diversos 
ambitos. Aprofundar o dialogo entre territ6rios contfguos 
de urn e de outro lado da fronteira, pode situar-se apenas 
a nivel estritamente local, constituindo o relacionamento 
entre municfpios, em funr;ao de cada objectivo concreto, 
urn passo importante para permeabilizar a fronteira e 
romper barreiras psicol6gicas que tern existido. Mas, a! em 
deste nfvel elementar de cooperacao, podem-se promover 
intervenr;oes mais estruturadas, designadamente as de 
can1cter s6cio-econ6mico que se podem promover a nivel 
sub-regional, entre os principais centros urbanos (Guarda, 
Covilha, Fundao, Castelo Branco vs. Caceres, Placencia, 
Bejar, CidadeRodrigo, Salamanca) e regional, envolvendo 
as respectivas instituir;oes (Comunidades Aut6nomas e 
Comissoes de Coordenar;ao). 

Circunscrcvendo-nos ao territ6rio si tuado entre a 
Regiao Centro e a Comunidade Aut6noma de Castilla y 
Leon, verificamos que pode passar pela constituiryao duma 
comunidade de trabalho para a Raia Iberica Central que 
procure responder a problemas de desenvolvimento e 
disfunr;oes de comunicar;ao territorial. Esta entidade 
transregional deve procurar explorar vantagens comuns, 
de que destacamos: 

uma situacao geografica estratcgica no centro dos 
eixos de comunica9ilo ib6ricos de ligar;ao a Europa; 
urn meio ambiente natural preservado e urn patrim6nio 
de grande qualidade, que podem ser considerados 
importantes recursos end6genos da regiao; 
uma identidade cultural e actividades tradicionais 
ainda muito presentes e fortemente enraizadas a nfvel 
local. 

A identidade de problemas existentes em ambos os 
!ados da frontcira, em bora com cambiantes e amplitudes 
diversos, e a firme vontade de os superar, exigini uma 



As regioes portuguesas de fronteira 

Quadro VII· Coopera~ao transfronteiri~a hispano-portuguesa: dimensao das Comunidades de Trabalho 

REGIOES I PROVINCIAS ZONA FRONTEIRI<;A 

Munic. Superf. Popula~iio residente Munic. Supcrf. Popula~io rosidente Supcrf. 
Pop. 

(1991) 

Km2 1981 

Norte/Galiza/Castilla y Leon 

Regilio Norte 84 21278 3 410 099 

Pontevedra/Orense/Zamora 428 22 329 1495 605 

Total 512 43 607 4 905 704 

Centro/Castilla y Leon/Extremadura 

Regilio Centro 78 23 666 I 763 119 

Salamanca/Caceres 601 32218 782 799 

Total 679 55 884 2 545 918 

Alentejo/Extremadura 

Alentejo 46 26 930 578 430 

Badajoz 162 21766 635 375 

Total 208 48 696 1213 805 

Algarve/ Andaluzia 

Algarve 16 4988 323 534 

Huc1va 79 10128 414 492 

Total 95 15116 738 026 

Portugal/Espanha 

Portugal (Regiiies frontcira) 224 76 862 6 075 182 

Espanha (Provlncias frontcira) 1270 86441 1 328 271 

Total 1494 163 303 9 403 453 

ofensivaassenteemalgunspontoscomuns.Nestccontexto, 
a cooperayao pode rcvelar-se urn meio importante c 
estratcgico para rclanyar o descnvolvimcnto das regioes 
fronteiriyas, podendo, no caso concreto da Raia Iberica 
Central, dar urn contribute decisivo nalguns domfnios, de 
que destacamos: 

superar localismos c institucionalizar urn dialogo entre 
comunidades de urn !ado e doutro da frontcira que, 
talvez, nunca ten1 deixado de existir; 
intcnsificar a cooperayao entre agentes econ6micos ( o 
mercado pode ser urn meio importante para esbater a 
fronteira) e actores locais em multiplos domfnios 
(cultura, dcsporto, etc.); 
extrovertcr a rcgiao, integrando-a em contextos 
territoriais mais alargados, atravcs dos scus produtos, 
do patrim6nio c do turismo; 
aproveitar a rcde urbana e a excelcncia das suas 
Universidades (Covilha, Caceres, Salamanca) e 
Institutes Politccnicos (Castelo Branco, Guarda) para 
encetar o aprofundando do di<ilogo inter-regional e 
intemacional, reposicionando csta regiao de fronteira 
no quadro Iberica e Europeu. 

1991 Km2 1981 1991 % % 

3 472 939 49 15 733 1119 800 I 077 271 73,9 31,0 

I 452 636 142 10061 429 426 391 559 45,1 37,0 

4 925 575 191 25 794 1549 226 1468 830 59,2 29,8 

I 721 650 16 9 180 316041 292 625 38,8 17,0 

780 377 163 10 394 145 940 130944 32,3 16,8 

2 502 027 179 19 574 461 981 423 569 35,0 16,9 

543 442 41 21668 475 299 444 923 80,5 81,9 

647 654 72 9950 390240 414 362 45,7 64,0 

1191 096 113 31618 865 539 859 285 64,9 72,1 

341 408 16 4 988 323 534 341 408 100,0 100,0 

444117 52 6 307 148 188 144 002 62,3 32,4 

785 525 68 11295 471722 485 410 74,7 61,8 

6 079 439 122 51 569 2 234 674 2156 227 67,1 35,5 

3 324 784 429 36712 1 113 794 1 080 867 42,5 32,5 

9 404 223 551 88281 3 348 468 3 237 094 54,1 34,4 

A cooperayao transfronteiriya pode propiciar ense jo as 
rcgiocs de ultrapassarem os problemas que resultam, de 
urn !ado, de factorcs externos- em particular a situayao 
perifcrica e os desafios Ianyados pela competitividade
e, de outro, os factores internes, nomeadamente mediante 
a climinayao conccrtada das debilidadcs e a explorayao de 
oportunidadcs em domfnios de interesse comuns. As acy5es 
a dcsenvolver devcm intcgrar soluy5cs inovadoras e 
criativas cnquadradas num novo modelo de desenvolvi
mento que responda de urn modo mais eficaz aos processes 
que afcctam negativamcnte as regiocs raianas, rcspondendo 
a urn conjunto de preocupa96es que passam por: 

recentrar estas pcriferias c dcsencravar o interior 
frontciriyo, passa tanto pela intcgra\(ao das economias 
locais como pela melhoria das acessibilidadcs fisicas 
e a pcrmeabiliza9ao da frontcira; 
intensificar a coopera9ao entre as popula\(5cs, os 
agentes econ6micos, as universidades, as instituiy5es 
locais e as entidades publicas, procurando mobilizar 
os actores envoi vidos no process a de dcsenvol vimento; 
articular os centros urbanos pcla mclhoria das 
acessibilidades internas e ordenar o territ6rio raiano, 
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bern como a consolidar;ao, divcrsificar;ao e 
especializar;ao dos nucleos urbanos do espar;o 
fronteirir;o; 
dcsenvolver o potencial econ6mico da regiao pela 
promor;ao concertada de actividades tendcntes a 
aumentar a competitividade das empresas locais e 
reforr;ar a base tecnol6gica, a inovar;ao e a produtivi
dade, foment.ando a formar;ao da mao-dc-obra, 0 que 
pcrmitiria, em ultima insliincia, fixar as popular;oes e 
melhorar o scu nivel de vida ofcreccndo melhores 
habilitar;oes e est.abilidade de cmprego; 
proteger e promover a gesillo conjunt.a dos rccursos 
naturais e humanos e do patrim6nio natural e 
construfdo, que constitucm os principais rccursos 
end6gcnos dcst.as rcgiocs. 
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