


Notas, Nottcias e Recensoes 

0 MUNDO RURAL E 0 SEU DESENVOL VIMENTO* 

Diversidade, especificidades e dimensoes do rural 

Definircom precisao a dimcnsao do rural em Portugal, 
tanto em termos quantitativos como qualitativos, nao e 
tarefa facil. A dificuldade de se proccdcr com cxactidao a 
delimita~ao territorial, a complcxidade dos perfis 
produtivos, dos dinam ismos econ6micos e dos 
comportamentos sociais que as diversas zonas rurais 
apresentam, impossibilita que se trace uma tipologia 
inequivoca destas areas. Em fun~ao dos objectives e das 
circunstancias, estas areas tern sido classificadas 
diferentemente, o que nos pcrmite concluir que existe uma 
geometria variavel para abordar as questocs do mundo 
rural. 

As nomenclaturas apresentadas com o intuito de as 
identificarecaracterizar,acabamporreflcctirquasescmpre 
interpreta~()es dicot6micas (litoral/interior, norte/sui ou 
rural/urbana) que, embora correspondam as grandes 
fracturas do territ6rio e da sociedade portuguesa, apagam 
a complexidade que as areas rurais encerram e a riqueza 
dos processes que lhes andam subjacentes. 

Os dinamismos territoriais verificados recentemcntc 
no nosso pais foram mais positives, como se sabc, em 
tomo dos centres urbanos c dos cixos que os articularn. 
Odesenvolvimento tern sido, pois, polarizado pclas cidades 
e estruturado ao Iongo de corrcdorcs que coincidem com 
a rede viaria principal e cornplementar. Deste modo, o 
processo de desenvolvimcnto esta estreitamcnte 
correlacionado com a acessibilidade fisica e s6cio
-econ6mica. As zonas rurais economicamcnte integradas 
e mais dinamicas, localizam-se quase sempre na proxi
midade daqueles centres, enq uanto as zonas rurais 
intermedias e as mais dcprimidas se situam nas pcriferias 
mais ou menos remotas. 

Sea velha dicotomia rural/urbano se mostra caduca, as 
altemativas encontradas (p. ex.: concelhos urbanos, semi
-urbanos e rurais ou zonas densamente povoadas, 
medianamente e pouco povoadas), talvez screvelcm insufi
cientes para traduzirem a complexidade do problema. Se 
atendermos a esta classifica~ao, 57 concelhos sao consi-
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derados urbanos em Portugal, no anode 1991 (18,7% do 
total), 108 sao serni-urbanos (35,4%) e 140rurais ( 45,9%). 
Contudo, em termos demograficos, como se esperaria, o 
panorama e inverso,ja que se veri fica a predominancia do 
numero de habitantes nos urbanos (55,6% ), relativamente 
aos semi-urbanos (28,1 %) e aos rurais (16,3%). 

Apesar das tendencias para a litoraliza~ao e urbaniza~ao 
que paulatinamcnte se foram instalando em Portugal, a 
taxa de urbaniza~ao continua a ser particularmente baixa 
no seio da Uniao Europeia, o que a testa bern a importancia 
e dimensao que a ruralidade assume no nosso pais. 
Em Portugal, quando tratamos de zonas rurais, estamos a 
falar de areas onde ainda 37% da popula~ao activa se 
ocupa naagricultura, 21% na industriae42% nos servi~os, 
contra os seguintes valores medios que se verificam a nivel 
nacional: 10%, 39% e 51%, respectivamente. 

Apesar de tudo, do is aspectos nos parecem seguros: as 
areas rurais portuguesas apresentam uma grande 
diversidade, que decorre dos contextos geograficos, da 
base econ6mica e da organiza~ao social, intrinsecas a cad a 
espa~o regional; por outro !ado, tern uma grandeexpressao 
territorial , embora a popula~ao que ai resida seja 
considcravelmente mais diminuta e se encontre em 
recessao. 

As zonas rurais portuguesas: problemas, desafios, 
oportunidades 

0 mundo rural esta a ser varrido por uma rapida e 
profunda muta~ao, tomando-se cada vez mais diffcil 
analisa-lo numa perspecti va que o confron te como urbana. 
Aquelas mudan~as, que atingem as areas rurais na sua 
globalidade, cst.ao a abalar os alicerces em que se estruturam 
estas comunidades, nao sendo passive) vislumbrar todas 
as suas rcpercussocs. 

A crescente marginalidade e exclusao em que as areas 
rurais foram mergulhando, e uma outra dimcnsao duma 
realidadc cada vez mais comum, responsavel pelo 
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senti men to de crise que as percorre. Is to nao significa que, 
apesar das dificuldades que as areas rurais conhecem, nao 
encetem estrategias de resistcncia que, na maior parte das 
vezes, se resumem a manifesta~5es mais ou menos 
simb6licas. Uma destas manifesta~oes podc scr 
testemunhada pelas inscri~oes que aparecem nas estradas, 
indicando aldeias concretas, por oposi~ao aos sinais que 
indicam uma localidade incerta, perdida algures num 
espac;:o irreal, a que foi atribufda o nome de transito local. 
0 ape go a terrae a val ores pr6prios, consubstanciam uma 
identidade e a necessidade da afirmac;:ao de quem pre ten de 
continuar vivo, lutando, desta forma, contra o apagamento 
do mapa. 

0 rural emergente e fruto de crises recentes, que se 
revestem de multiplas e variadas formas, mas tam bern de 
fragilidades antigas que, em conjunto, proporcionaram a 
situac;:ao que hoje af se vive. As mais flagrantes, ou as mais 
mediatizadas, sao as relacionadas com o rendimento, a 
produc;:ao e o seu escoamento (fruta, Ieite, etc.), as que 
decorrem das condic;:aes naturais, porvezes adversas (geada, 
seca, etc.) em que a actividade agricola e praticada, ou as 
que derivam da apropriac;:ao de certos recursos (ca~a. 
recursos hfdricos, ambiente, etc.), avivando conflitos 
ancestrais ou gerando novas focos de tensao. Noutros 
casos, a delimitac;:ao de espac;:os destinados a florestac;:ao 
ou a parques e reservas naturais, quantas vezes paragaudio 
de urbanos, concebidos segundo l6gicas que os rurais nao 
entendem, mas cuja gestao impoe, em muitas situac;:ocs, 
Iimitac;:oes ao uso do solo e a praticas tradicionais, tam bern 
tern estado na origem de alguma agitac;:ao. 

As estruturas agrarias e a forma~ao dos rccursos 
humanos continuam a ser debilidades estruturais do nosso 
mundo rural, factos que concorrem para acentuar as 
precaridades destas areas, particularmente em termos de 
em pre go. Estes sao, alias, os facto res que estao na base do 
exodo rural que persiste desde os anos 50, responsavel 
pelo despovoamento demografico que e flagrante em 
muitas regioes. 

Os processos de mudanc;:a estao, tam bern, a alterar os 
antigos val ores e quadros de referencia, a recompor a rede 
de rela~oes e a dar Iugar a novas sociabilidades, de que 
temos muitos exemplos. Tomemos apenas os idosos e os 
migrantes: verificamos que os primeiros ja sao vistas, 
tratados e amparados duma forma substancialmente 
diferente, enquanto a empatia dos migrantes com as areas 
rurais don de partiram, comec;:a a ganhar em certas situac;:oes 
contornos diversos. A relac;:ao que os ausentes estabclecem 
com as aldeias de origem esta am udar, passando a assentar 
em bases diferentes, existindo casos em que a sua presenc;:a 
e exercida atraves de urn poder mais ou menos invisfvel, 
podendo gerar certas limitac;:oes a algumas dinamicas 
Iocais. 

Contudo, adiscussao em tomo do rural nao dcve pcrdcr 
de vista outra questao central que reside na dificuldade em 
conceber os espac;:os rurais sem agricultura: "as acti vidades 
agrarias, sejam elas da agricultura, da silvicultura, ou da 
pecuaria, assim como a montante e jusante do processo 
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produtivo, portanto no ambito da fileira agro-industrial, 
nao se excluem das influencias do modelo, nem se cximem 
a riscos fie degradac;:ao, tanto tecnica ou tecnol6gica como 
social. E certo que "a actividade agraria nao perdera, por 
efeito das transformac;:oes em marcha ou em vista, o seu 
caracter decisivo. Perde, ja perdcu e continuara a perder 
quaisquer pretcnsocs de exclusividade, mas o seu contributo 
nao podera ser secundarizado, antes se recomenda a 
conjugac;:ao de actividades end6genas e ex6genas a 
agricultura." 

As zonas rurais portuguesas estao, como vimos, 
confrontadas com urn amplo e complexo conjunto de 
problemas, cujas rafzes podcmos pesquisar no passado 
mais recente ou mais remota. A integra~ao europeia, as 
mutac;:oes e inversaes nipidas da respecti va PolfticaAgrfcola 
Comum, coincidindo com os processos de mundializac;:ao 
dos processos produtivos e de comercializac;:ao, expos 
fragilidades latentes e acelerou tensoes . 

Mas as zonas rurais portuguesas encerram, em ccrtos 
domfnios, potencialidades que lhes conferem 
competitividade, podendo, noutros casos, conhecer 
oportunidades pelo facto de, no contexto europeu, serem 
difercntes. Esta diferenc;:a, sen do urn patrim6nio colectivo, 
indissociavel da nossa hist6ria e identidade, deve ser 
afirmada como urn valor que nos distingue e que, 
devidamcntc promovido, represcnte uma potencialidade a 
ter em conta na elaborac;:ao das estrategias de 
desenvolvimcnto rural. 

Em Portugal, apesar de tudo, ainda ha agricultura com 
agricultores que ainda fabricam produtos que sao diffceis 
de normalizar. Ora, estes produtos, podem ir ao encontro 
de padroes de consumo emergentes, responder a 
preocupac;:oes que come~am a despontar em estratos sociais, 
porventura mais "esclarecidos" e exigentes. Embora 
correspondam a certos nichos espccfficos, estes mercados 
podem scr urn trunfo para o relan~amento de certas 
actividades em determinadas zonas. Este caminho, 
porventura estreito, pode ser urn contributo para 
desencravar economicamente algumas daquclas areas. 

Estamos, pois, perante urn desafio de grande amplitude: 
resolver problemas tao diversos e superar clivagens tao 
profundas, passa por atitudes ofensivas e solidarias para 
com os espac;:os rurais, por actua~oes voluntaristas e 
persistentes que minimizem as situac;:oes de nao retorno 
que, em muitos casas, se parecem desenhar. Por tudo isto, 
podemos ter como certo que no fim deste decenio e inicio 
do proximo seculo, o mundo e as paisagens rurais 
portuguesas serao subtancialmente diferentes das actuais, 
tanto em termos ffsicos como humanos. 

Desenvolvimento local em meio rural: diversidade de 
contextos, pluralidade de intervenc;oes 

A dcsvalorizac;:ao da agricultura fez ruir o modelo e 
certas estruturas em que assentava o mundo rural, com 
consequencias econ6micas, sociais e culturais, bern como 



efeitos territoriais que marginalizaram 0 rural face a 
polariza~aodo (sub)urbano. Onovoquadro,ondec possfvel 
detectar alguns sinais preversos, faz com que se torne 
necessaria regular certos efeitos negatives que eslilo na 
origem da perda de competitividade e de alguns recursos 
locais, particularmente dos humanos. 

Para que os espac;os rurais nao fiquem reservados 
exclusivamente ao lazer e os seus residentes reduzidos a 
meres guardiaes do terri t6rio ou a espcctadores subsidiados, 
ha que intervir ao nfvel da base produtiva, dinamizando 
tanto a actividade agrfcola como outras que, sen do credf veis, 
a devem complementar. Isto c, importa disponibilizar 
alternativas compatfveis com as perdas que se foram 
gerando. 0 turismo, em bora possa desempenhar urn papel 
significative, nao pode ser sempre apontado como a 
actividade redentora, ja que dificilmente podera ser a 
unica alternativa para a resoluc;;ao de todos os males, bem 
como do problema chave das areas rurais: o emprego. 

Estes aspectos, associados a diversidade de contextos 
rurais das regioes portuguesas, proporcionaram outros 
tanLos processes de mudanc;;a, com graus de complcxidade 
que variam em fun~ao de espccificidades concretas. Por 
este motivo, as estratcgias de desenvolvimento e os 
instrumentos de intervenc;ao, que dificilmente se podem 
generalizar ou aplicar duma forma extensiva, devem ser 
dcvidamente modelados e adaptados a cada realidade. 

A procura de polfticas mais aderentes, que respondam 
com eficacia aos problemas rcais, deve ter sempre presente, 
alcm da dimensao territorial, urn outro aspecto uasico: a 
participa~ao dos protagonistas (actores locais c agentes 
econ6micos) e a sua necessaria mobilizac;;ao. 

Como se sa be, alcm das fragilidades que decorrem da 
base produtiva, a escassa organiza~ao da sociedade civile 
outra debilidade que af ecta os meios rurais, on dec flagrante 
o dCfice de cstruturas organizativas formais, vitais para 
assegurar a respectiva represcntac;ao e intermediac;ao. Esta 
situac;;ao tem-se agudizado, tanto mais que existe uma 
perda crescente de algumas das rcfcrcncias que dcsem
penhavam tradicionalmentc aquele papcl naquclcs meios 
(p. ex.: o presidente dajunta, o professor co padre). Hoje 
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e cada vcz mais diffcil encontrar interlocutores intcgrados 
e enraizados nas comunidades, ja que s6 o presidente da 
junta de frcgucsia resiste, quando resiste, a permanecer 
entre os habitanLes das aldeias. 

A profusiio de associw:;oes de dcscnvolvimento local, 
fcn6meno rclativamcnte novo, c a forma cncontrada para 
sol uci onar, porvcn tura tee nocra ticamen te, o referido dcfice. 
Resta saber em que medida esta forma de organizac;;ao e 
participac;;ao corresponde a uma emanac;;ao genuina da 
sociedade e das comunidades locais, importando 
descodificar que intercsses representam e que motivac;;ocs 
prosseguem. 

Reflexoes promovidas por varias entidadcs nacionais 
e internacionais com preocupac;;oes nesta materia, tern 
posto em evidcncia que os instrumentos utilizados com o 
objective de inverter dinamicas negativas, tcm-serevclado 
insuficientes, nao respondendo cabal mente aos problemas 
com que se confrontam as areas rurais. A procura dum 
novo modelo de desenvolvimento para as areas rurais, que 
ataque os seus problemas basi cos, particularmente a criar;ao 
de emprego, c a grande motivar;ao que dcve presidir a 
concepc;;ao de instrumentos e de polfticas. Nao c por acaso 
que a OCDE, ainda recentementc, dcfinia como iniciativas 
importantes, alcm das ajudas directas as empresas, outro 
con junto de ajudas indircctas oricntadas para o reforc;o do 
ambientc econ6mico geral das zonas rurais. Uma polftica 
correcta de infraestruturas, bern como a valorizac;ao dos 
recursos humanos, podcm descmpcnhar igualmente urn 
papcl fundamental. 

Nesta linha de raciocfnio, as iniciativas que venham a 
surgir, dcvem pcrcorrer novos caminhos e lan~ar 
expericncias inovadoras a todos os nfveis,designadamente 
do ensino (escolas isoladas, crianc;as em risco de exclusao 
do ensino, etc.), dada a importilncia eo papel mobilizador 
que pode desempenhar nas areas rurais. 

Sc explorarmos todas as potencialidades dos 
instrumentos que se vao esbo~ando, e possfvel superar 
a lguns dos problemas cnunciados, alicerc;;ar novas 
dinamicas e encontrar alternativas para o descnvolvimento 
do mundo rural. 
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