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RESliMO 

Neste tcxto faz-se a apresenta9ao da metodo logia uti liz11da na caractcriza9ao territori11l com o 
prop6sito de implanta!Yao dos Pontos Multi-Servh;os (PMS). 0 objective primordial destcs Pontos e 
promover a utiliza~Yao de tecno logia mul timedia como meio de valoriza9ao dos espa9os rurais e da sua 
sociabilidade. As areas abrangidas sao territ6rios rurais fnigeis ou dominando espa9os com parcos 
recursos ao nivel de scrvi90S e comercios. /\. incidencia territorial e efectuada na Regii'io Centro Interior 
de Portugal. nos Distritos de Castelo Branco c da Guard11. 0 objective final e a constitui9i'i0 de uma 

rede de PMS, numa 16gica de refor9o do comercio e sen i9os rurais existentes, procurando-se, assim, 
conscguir conter o exodo da popula~Yiio destas zonas, devido a tradicional debilidadc e ao declinio do 
tecido economico dcstes territ6rios, responsaveis pel a prccaridadc das condi90es de cidadania perante a 
dificuldade de acesso it maior parte dos servi9os da sociedade urbana contempor<1nea. 

RE:St:!\llt 

Dans ce textc nous presentons Ia mcthodologie appliq uee dans Ia caracterisat ion territoriale avec Ia 
volonte de localiser les Points Multi-Services (PMS). L'objectif p rincipal de ces Points est de 
promouvoir !'utilisation de Ia technologic multimedia afin de valoriser les espaces ruraux et leurs 
rapports avec l'extcrieur. Les aires concernces sont des territoires ruraux fragiles, p rincipalement des 
espaces ayant peu de ressourccs au niveau des services et des commerces. Le tcrritoire choisi pour 
tester Ia mise au point de cc projet est Ia Region Centre-lnterieur du Portugal, aux Distritos de Castelo 
Branco et de Guarda. L'objectif fina l est de construire un reseau de PMS, dans une logique de 
renforcemcnt du commerce et des services ruraux existants, et egalement, de cette ta<;on, de freiner 

!'emigration de Ia population de ces zones due a Ia traditionnelle faiblesse et au declin du tissu 
economique de ces tcrritoires, qu i sont. ainsi, responsables de Ia precarite des conditions de citoyennete 
consequente a Ia difficulte d'acceder a Ia plupar1 des services de Ia societe urbaine contemporaine. 

ABSTRACT 

Th is text presents the methodology used in territorial characterization with the purpose of 

establish ing Multimedia Service Stores (I\1SS). The main objective of these stores is to promote the usc 
of multimedia technology as a mean of valor izing rural spaces and thei r sociability. The areas included 
in the project arc either fragile rural territories or spaces with scarce resources at the level of services 
and trade. The project takes place in the inter ior of the Central Region of Portugal , in the districts of 
Castelo Branco and Guarda. Its final purpose is to establ ish a network of MSS that will reinforce the 
existing trade and rural services in order to check the exodus of the population from these areas. Thi s 
exodus has been due to the traditional fragility and the decline of the economic structure of these 
territories. wh ich are responsible for the precarious conditions of citizenship in the face of the difficult 
access to most of the services of contemporary urban society. 

' Centro de Estudos Gcograficos de Coimbra. Faculdadc de Lctras da Universidade de Coimbra. 
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lNTRODUCAO 

0 II Quadro Comunitario de Apoio findo em 31 de 
Dezembro de 1999, atraves do Programa Comunitario 
INTERREG II C - Cooperac;ao Transnacional, possibi li
tou que varias entidades de tres Pafscs Europeus (Portu
gal, Espanha e Franc;a), pudessem aprovcitar uma expe
riencia iniciada, no ano de 1994, em Fran<;a e transp6-la 
para os restantes Pafses apresentando, para ta l, urn estudo 
sobre as suas Regioes economicamente mais debeis e de 
densidade popu lacional baixa. 

Permi tiu e promovcu uma ligac;ao forte entre os repre
sentantes da area Empresarial e da area de lnvestigac;:ao, 
traduzindo-se na pratica, no conhecimento mais profunda 
dos Distritos do Interior do nosso Pais, nas suas vertentcs 
do tecido empresarial, da demografia e s6cio-economia e 
da organiza<;ilo do territ6rio. 

E neste contexte. que se apresenta este estudo 1, que 
\·isa contribuir para a melhoria da situac;:ao nas pequenas 
localidades do Inter ior do Pais, concretamente nos Oistri
tos de Castelo Branco e da Guarda. 

Este Projecto transnacional tem por objectivo primor
dial conccber, no amb ito da problematica da !uta contra a 
desertificac;ao e. consequentemente, da revitalizac;:ao dos 
espac;os rurais, tnn p()lo de competencias e de know-how 
que permita dominar a engenharia de dispositivos con
vergentes e comp lementares: salienta-se a pesquisa de 
potencialidades destes territ6rios, de modo a permitir a 
identifica<;ao de pontes cincora de novas fontes de desen
volvimento, atraves do seu empenho e importancia na 
efectiva<;ao de experiencias bern sucedidas. Perantc este 
conjunto de circu nstiincias e a vontade de evoluir no sen
lido da diversificac;:ao dos servi<;os a populac;:ao e proposta 
a implantac;:ao de novos servic;:os de proximidade - Ponto.1· 
Multi-Servir;os (PMS). 

As areas abrangidas sao tcrrit6rios rurais tt·ageis ou 
dominando espac;:os com parcos recursos ao nivel de scr
vic;:os e comercios. A incidencia e el'cctuada nos tres pai
ses interven ientes neste Projecto; Regiao Centro In terior 

1 "Orgnni:~:a<;::io e revitalizat;il.o de tcrrit(lrios run1is".! o li1Ulo 
de tun l'rojecto lidcrado pela CRCli\ (Cfunara Regional de 
Com<.!rcio e lndt1stria de ;\uve;;rgne. Fran<,:a) em pan:cria ..:om as 
Universidadcs de Clennont-h.:rrand. atra,·..:s do C.:cntrn d..: 
Estudos c lnvestiga<,:ilo 1\plicada ao 1\laci<,:o C:cntral. ;vkdia 
Montanhn c aos Espac;:os Fnigeis - lTIC\1\ l/\C. de Coimhra. 
atrav<.!s do lnstituto d..: Estudos Rcgionais e llrbanos - ll~R\.1: c 
d..: Salnmnnca. Estando a acti,·idnde cmpn:sarial repn;se;;ntada 
pcia CRC'lA complemcntadn. tamb<.!m, por int..:rm~d io do 
Conse;;lho lntcreonsular de . \uvcrgnc (Fran<,:a). das Camaras 
Oliciais de Comcrcio e lnd(Jstria de Salamanca e d.: Zamora. da 
Associa~,:ao Univcrsidade;; Emprcsa de;; Salnmanea - i\UES1\ 
(Espanha) c do Consclho Emprcsarial do Centro (Portugal). 
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em Portuga l (Distritos de Caste lo Branco e da Guarda), 
Castela e Leao em Espanha e Macic;:o Central (Regiao de 
Auvergne) em Fran<;a. 

0 objectivo tinal e a constituic;:ao de uma rede de 
PMS, numa l6gica de reforc;:o do comercio e servic;:os 
rurais existentes. Esta rede assenta na 16gica de complc
mentaridade que permite associar, num mesmo local, 
todo um conjunto de actividades comerciais e de consul
toria. Em suma, estes pontos passam a constitu ir um 
factor fomentador da aproximac;:ao das oportunidades de 
accsso aos servic;os publicos e privados, por parte dos 
consumidores rurais, em contraponto com as areas de 
consumo com sign ificado qualitativo e quanti tativa mais 
divers ificado (os consumidores urbanos). Este in vesti
mento inserc-se numa estrategia de potenciac;i'io da 
melhoria das condic;:oes de vida das populac;oes e de com
bate ;\ exclusao social e ao isolamcnto. decOJTente da 
interioridade e. numa estratcgia generica de criac;:ao de 
condic;oes min imas para um apoio efectivo as caracteris
ticas de cidadania a que todos temos direito. 

A nii'ORT.\XC L\ IH REDE OE P O:\TOS Ml'l .Tl
-SEH\'I<;:OS. 

/\. original idadc destc Projecto e a de util izar a tecno
logia mult imedia como meio de promo<;ao e ,·alorizac;i'io 
dos espac;os rurais e da sua sociabil idade. 

A presenc;:a nas redes de Pontos Multi-Servir;os de 
Novas Tecnologia.1· de lnj(mnm;:t7o e de Comunicar;cio 
(Fax e Internet) permite a entrada destes lugares e das 
suas populac;i>es numa diniimica de desenvolvimcnto que 
vira a ter reflexos a nivel comercial e possibi litara a fixa
c;:ao da popubc;ao e a atracc;ao sazona l de populac;ao 
al6ctone, ao facultarem informac;:ao e servi<;os em percur
sos turfsticos ondc aqueles se encontram habitua lmente 
ausentes. 

0 objccti\o maior a atingir e consegu ir conter o exodo 
da populac;ao das zonas rurais. devido ;I tradicional dcbi
lidade e ao dec lfn io do tccido econl'lmico dcstcs territ6-
rios, respons<1veis pela precaridade das condic;:ocs de 
cidadania perante a dificuldade de ncesso a maior parte 
dos servic;os da sociedade urbana contempor5nca. 

Entretanto, estes territ6rios. grandes focos de emigra
c;:iio, tem. de alguns anos a esta parte assistido a um 
retorno da populac,:ao que e necessnrio sustentar c conso-
1 idar. Para is so e necessaria ofcrecer a esta populac;:ao, e a 
populac;:ao em geral, os equipamentos e servic;:os ind ispcn
saveis, a nivcl pcssoal e profissional. Para atingir este 
object ivo impoe-se nao s6 mobilizar capacidades de 
descnvolvimento end6geno, mas tambem idcntilicar as 
dilicul dades com que se deparam estes actores potenciais 



do desenvolvimento, a nivel dos servic;:os de acolh imento, 
de informac;:ao, de comunicac;:ao e de acesso aos mercados 
locais, regionais e nacionais, num quadro de actividade 
duradoura. 

0 detice crescente da oferta de servic;:os, acentua a 
dese11ificac;:ao do meio rural. A presenc;:a de acti vidades 
comerciais no meio rural e considerada, mais que nunca, 
como factor essencial a salvaguarda e a qualidade de vida 
dos seus habitantes. 

Oeste modo, manter, desenvolver ou adaptar a infra
estrutura comercial no territ6rio rural , assume importan
c ia c importa que o comercio responda as exigencias de 
prox im idade, propondo, a populac;:ao local e a turistica, 
uma gama de serv ic;:os, o mais completa possivel, criando, 
simultaneamente, condic;:oes que lhe permitam assegurar a 
sua propria rentabi lidade. 

0 fundamento do conceito nwlti-servir;os assenta na 
noc;:iio de complementaridade que permite associar, num 
mesmo Iugar, um conjunto de actividades comerciais c de 
oportunidades de acesso a servic;:os publicos e privados 
dos consu midores rurais. 

0 esquema PMS assenta na detecc;:ao, a priori, de 
comcrcios pre-existentes em freguesias ru rais (baseadas 
em comcrcios com dominante alimentar e/ou cafe-restau
rante e assoc iac;:oes de ambito local e com fortes ve1tentes 
socio-cu lturais). 

Este conceito pretende a implantac;:ao de uma rede 
regional de Pontos com uma imagem comum, atraves da 
instalac;:ao, em cada um deles, de um telefone, de um fax, 
de lllll computador ligado a Internet. de Ulll terminal mul
tibanco e uma fotocop iadora. 0 prop6sito e a execuc;:ao de 
um conjunto de servic;:os raros no espac;:o de implantac;:ao, 
complementares entre si e motivadores da integrac;:ao das 
popu lac;:oes ru ra is na sociedade de informac;:ao, atraves de 
um pacote de servic;:os de proximidade (Servic;:os financei
ros, infonnac;:oes diversas, espac;:o multimedia), 

Este projecto, pretende, pois, contribuir para combater 
as dificuldades das populac;:oes no acesso a informac;:ao, 
atraves da concentrac;:ao de servic;:os, pondo-os a disposi
c;:ao das populac;:oes num s6 local associado a uma rede de 
lugares com o mesmo tipo de condic;:oes. 

Em Portugal este sistema j a existe noutras areas, como 
seja os CFE (C.cnlro.\· de Formalidadcs das Empresas) e 
as Lojas do CidadiJo, onde todos os servic;:os necessaries 
para se constitu irem empresas ou obterem informac;:ao 
sobre a Legislac;:ao, obtenc;:ao de documentos identificati
vos, pagamento de impostos ... , estao concentrados num 
tm ico local, tendo sido uma experiencia mui to positiva na 
cconomia de tempo, de deslocac;:oes e de burocracia aos 
cidadaos. 

ldentificar um conjunto de lugares com efe itos eviden
tes de debil idade de desenvolvimento e de atractividade 

7'c>cnologinl· de infomw(·Cio em espn~·o rural 

em espac;:os rurais marcados pela interioridade e, pois, 
fundamental para o arranque de Lll11 projecto deste tipo. 

A persistencia da regressao demognlfica em espa<;:os 
rurais, a diminuic;:ao dos empregos locais em areas perife
ricas, as actuais faci lidades de acessibilidade na depen
dencia do autom6vel, a unifonn izac;:ao dos modos de vida, 
convergem para destronar a tradicional hierarquia da 
organizac;:ao territorial. Com efeito, a mobilidade da 
populac;:ao fomentada pela atractiv idade urbana dificul ta a 
implantac;:ao de comerc ios, de servic;:os basicos e de outras 
func;:oes terciarias que, por isso, tendem a dcsaparecer das 
aldeias inseridas em areas perifericas. 

Entender o processo de evoluc;:ao de crescimento 
negative ou estagnac;:ao s6c io-econ6mica, e a proposta 
deste estudo, tentando, desde logo, identiticar os servic;:os 
de proximidade a manter, sob pena de condenar certos 
territ6rios, e compreender o papel a desempenhar pelas 
vilas e pequenas cidades nos territories com fraca densi
dade populacional. 

E evidente que, em func;:ao das dificuldades do meio 
natural, das heranc;:as hist6ricas e das condic;:oes demogni
ticas, econ6micas c sociais, varios modelos territoriais 
tem percursos distintos. Oeste modo, e indispensave l uma 
tipologia dos espac;:os, para tornar as intervenc;:oes publi 
cas mais eficazes. 

Esta caracterizac;:ao passa pela pesquisa atraves da 
informac;:ao estatistica da estrutura demografica, social e 
econ6mica do territ6rio a nivel concelhio, de fregues ia e 
de Iugar. Com a valorizac;:ao dos servic;:os disponiveis para 
populac;:ao. Simultaneamentc a elaborac;:ao de um inq ue
ri to j unto dos comercios, servic;:os e associac;:oes definiu as 
qualidades das infra-estru turas, as prioridades e as vonta
des no acolhimento dos PMS. 

No presente estudo elegeram-se os lugares com quan
titativos populacionais entre os 500 e I 000 habitantes, 
porque foram considerados como sendo aqueles que per
mitiriam reunir uma clientela potencial minima para a 
valorizac;:ao dos PMS, onde seriam integradas as expe
riencias-p i loto e os PMS da rede regional a implementar. 

0 TERRITORIO DE REFERENC'IA: CASTELO BRAl'iCO 

E G U.-\ROA, OISTRITOS OA R EGIAO CENTRO. 

ORGANIZA(_',\.0 TF.RRITORI..\1. 00 CE:-\TRO DE 

POR"fliGAl.: AS OPOSH;:OES TF.RIUTORIAIS 

Como refere FERRAO "a organizac;:ao territorial do 
Pais (Continente) tem evolu ido de acordo com uma tra
ject6ria que se manifesta tanto internamente, a partir de 
grandes oposic;:oes regionais, como externamente, em 
termos de perfis de inserc;:ao geoecon6mica internacional" 
(FERRA0,2000: 184). 
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Com a cidade a evidenciar-se como o principal ele
mento de estruturac;:ao espacial na sociedade contempora
nea, as redes de cidades tern. nos ultimos anos, mostrado 
0 papel significante das denominadas cidades medias 
nessa estruturac;:ao (Figs. I e 2) a par com a grande metro
pole, que parece nao conseguir conjugar conveniente
mente a quantidade com a qualidade de vida da popu
lac;:ao. Esta valorizac;:ao do espac;:o urbano e da sua 
envolvencia proxima tem relegado, para um plano sem 
significado ou sem grande expressao s6cio-econ6mica e 
demogratica, os espac;:os rurais longfnquos. Estes mantem
-se marginais e sem o desenvolvimento que facultaria as 
suas populac;:oes a manutenc;:ao de niveis de cidadania 
igualitarios com os da restante populac;:ao, tornando-se 
ainda mais dificil a promoc;:ao de niveis minimos de 
infonnac;:ao, de acesso a inovac;:::io e de utilizac;:ao das 
modernas tecnologias. Sao sobretudo as caracteristicas 
econ6mico-demograficas que permitem fazer esta oposi
c;:ao, distinguindo-se claramente as areas do Literal que se 
moderniza e desenvolve, consequencia da industrializac;:ao 
e da terciarizac;:ao, mantendo-se o Interior, embora aqui e 
alem mesclado por ilhas de urbanidade, com caracterfsti
cas rurais associadas ao sector primario, perdendo popu
lac;:ao e apresentando uma dinamica social crescentemente 
deficitaria, ja que a dinamica econ6mica ha muito tempo 
se encontra ausente. 

• 

I 

I 

• • oliveir~o e 'ieia 
• Hc'-i~tal Gou\•eia 

• • • 
• . CO'-ilb! 

• Funrlio 

Aglomen~lio urlxana - mais de 1 50.000 Hab. Lug.ares 

Pinhcl • 

. . 

Faixas de aha densidade urbana - maisde 150.000 Hab. • 1000 a 2000 Hab. 
Faixas de aha densidade urbana - aprox. 100.000 Hab. e 2001 a 5000 Hab. 
Itineririo Principal • 
Aulo·Estruda 5001 a 96142 Hab. 

D Urbanizacao tcndencialmentc difusa 

-

Fig. I.- Redes e hierarquias na Regiao Centro 

Fonlc: Org;mizayilo dos autores com base em Gaspar (2000) e Santos 
(1998) 
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A valorizac;:iio da relac;:ao entre grandes metr6poles e 
espac;:os rurais implica tomar em considerac;:ao o conjunto 
de cidades medias capazes de estruturar espac;:os de pro
ximidade, assumindo, todavia, tambem relac;:oes em que 
esta niio detem uma importiincia excl usiva, quando conse
guem inserir-se em redes em que a intangibil idade detem 
algum significado. Valorizar o mesmo principia para 
lugares mais isolados e, precisamente, 0 proposito dos 
PMS. aqui em analise 

Fig. 2 - Popu la~ao a trabalhar .:m acti\ idades linancciras (%) 
na Rcgii\o Centro. por concelho. 

Fonte: XIII Recenseamelllo Cera/ da Popular,:tio, 1991, IN E. 

As transformac;:oes ocorridas na sociedade portuguesa 
nas ultimas decadas traduziram-se a nivel espacial porum 
crescente processo de urbanizac;:ao diferenciado, em que 
paralelamente ocorreu a densificac;:iio e a dispersao espa
cial da populac;:iio. Todavia, este fen6meno regista-se 
apenas nas areas litorais nao metropolitanas. Sublinhando 
esta perspectiva, GASPAR (54: 1993) afirma que o "pro
cesso de urbanizayao em Portugal tem duas normas prin
cipais: a do Litoral e a do Interior", com aquele a presen
ciar o crescimento de todos os centros de pequena e media 
dimensao, como acontece na Regiiio Centro. 

0 Interior no P011ugal Central surge entao caracteri
zado por uma situac;:ao de dupla mobilidade, apresentando 
circunstiincias muito pr6prias. As aglomerac;:oes com o 
titulo de cidade integram-se em espac;os ainda pouco 
urbanizados e sao elas que suprem, de facto, embora nem 
sempre da maneira mais adequada, as necessidades de 
servic;:os (administrac;:iio, ensino, sat:1de, transp01tes, 
comercio, etc .... ) das populac;:oes das sub-rcgioes envol
,·entes, resultando dessas relac;:oes a principal fonte de 
emprego. A dificuldade em suprir algumas das necessida
des destas populac;:oes e, contudo, uma das explicac;:ocs 



para que, a par da repulsao existente nas suas areas de 
influencia ("sucyiio do espayo rural envolvente"), possa 
surgir tambem um crescimento muito tenue ou mesmo 
estagnayao populacional no proprio centro, devido a signi
ficativos movimentos popu lacionais em direcyao a outros 
centros urbanos, normalmente do Centro Litoral, mas 
tambem para as areas metropolitanas. Nesta mobilidade 
nao se impoe foryosamente que o percurso de saida inte
gre a cidade media ou a pequena cidade media do Interior, 
porque frequentemente as relayoes sao agora menos hie
rarquizadas e menos dependentes das barreiras espaciais. 
Assim, centros de nivel inferior estabelecem, facilmente, 
contactos com os de nivel superior, de diferentes hierar
quias, sem uti lizarem os seus pr6prios niveis hierarquicos. 

Neste contexte importa vincar a importancia do social 
na produ9ao do espa9o, mas tambem compreender os 
elementos deste como factor explicative das realidades. 
Em suma, o espa90 assume uma "dimensao estrategica" 
decisiva na sociedade e nas configura9oes do processo de 
urbanizar;:ao do territ6rio portugues. 

Esta configurayao re laciona-se, sobretudo, com o 
"funcionamento mais sistemico dos varios centros urba
nos num quadro marcado pela reformula9ii0 das acessibi
lidades interurbanas e pela expansao das novas tecnolo
gias de informayao e comunicayao" (FERRAO, idem), em 
detrimento dos espayos intersticiais (rurais) que dificil
mente conseguem promover a sua imagem. Estas novas 
formas de re layao, sustentadas numa organ izar;:ao espacial 
concreta, encontram tradur,;ao, por exemplo, na rede de 
Auto-Estradas e de Itineraries Principais, com n6s que 
beneficiam as principais aglomera9oes, e na organiza9ao 
das linhas de caminho-de-ferro, em que os combo ios de 
maior vclocidade valorizam s6 determinados pontes. 
Trata-se de uma nova geografia do territ6rio portugues em 
que emergem determinados espayos com caracteristicas e 
dinamismo assentes, quer nos recursos que apresentam, 
quer sobretudo na capacidade de relar;:ao com outros espa
yOS muitas vezes distantes (configurayoes espaciais em 
arquipelago), em detrimento da valorizayao dos espa<;:os 
pr6ximos em que 0 dinamismo s6cio-econ6mico e redu
zido. 0 espar;:o geografico assume novo significado e 
transforma-se em espayo topol6gico assente em "centres 
urbanos e alimentado par fluxos de infonnayao, pessoas e 
bens que aproximam funcionalmente esses centros" 
(FERRAO, idem). A distancia-tempo substitui em impor
tancia a distancia geografica, as solu9oes tecnol6gicas e 
organizacionais reconfiguram proximidades, as redes 
destroem vizinhanyas em que a proximidade era funda
mental. 

Todavia, como se percebeu anteriormente, nem todos 
os espar;:os integram de igual modo este tipo de re lar;:oes 
s6cio-espaciais. 0 territ6rio apresenta-se fragmentado em 

Tecnologias de informar;{io em espac;o rural 

espayos ganhadores e espayos marginais. As grandes 
tendencias de organizac;:ao do territ6rio portugues tradu
zem estes aspectos e pennitem reflectir no papel que os 
diferentes territ6rios podem desempenhar no actual con
texte de abertura, de globalizac;:ao e de integrac;:ao em 
espa9os mais amplos (Uniao Europeia), mas, tambem, na 
reorganiza<;:ao local, atraves de acr;:oes concretas, que 
embora afectando pequenos quantitativos populacionais, 
se mostram de grande significado na melhoria da quali
dade de vida e da valorizayao da cidadan ia. A area raiana 
do centro interior de Portugal e um bam caso de estudo, 
nao s6 porque pennite compreender estas transforma<;:oes, 
como tambem possibilita a integrac;:ao de processes que 
permitam o atenuar da estagna9ao ocorrida nas decadas 
mais recentes ou, mesmo, fornentar algum desenvolvi
mento quando sustentado par recursos naturais, patrimo
niais ou cu lturais ai existentes. 

E fundamental para o desenvolvimento do interior que 
se atinjam determinados " limiares de densidade - densi
dade s6cio-econ6mica, demografica, cultural, urbana, 
profissional ou de equipamentos" (REIS, 1997: 77). 
E atraves da intensificayao das inter-relac;:oes entre os 
territ6rios e, dentro de cada territ6rio, da intensifica<;:ao 
das inter-relac;:oes organizativas dos diferentes actores 
locais que se inicia e promove o processo de adensamento 
do desenvolvimento (idem). Torna-se fundamental que os 
diferentes espayos valorizem os seus recursos (e desde 
logo os materiais, mas nao s6), mas igualmente os seus 
elementos tacitos, as caracteristicas intrfnsecas, a sua 
identidade, de forma a que se constitua uma massa critica 
minima que possibilite o desenvolvimento. E fundamental 
a defin i9ao de estrategias claras e com objectives bem 
definidos, exequiveis e que nao pretendam tratar de forma 
global todos os problemas. Fazer opc;:oes deve constituir 
prioridade maxima nas actuac;:oes a empreender, que deve
rao assentar na utilizayao dos recursos pr6prios, na arti
culayao com outros espac;:os e na solidariedade inter-ter
ritorial. 

A promoc;:ao da implanta9iio de Pontos Multi-Servi<;os, 
de pequenas Lojas do Cidadi.io, ou de Lojas do Cidadi.io 
Rurai.~ permitiriam ultrapassar a exiguidade de relayoes 
institucionais, de informayao e de interactividade que 
tantas vezes limitam as potencialidades de um espac;:o ja 
tao afectado pela repulsividade. 

0 pensar global e agir local tambem aqui e defendido. 
Um primeiro ponto a referir tem a ver com o turisrno. E 
sabido que este apresenta, nestes espac;:os de menor dina
mismo econ6mico, mas de grande valor patrimon ial natu
ral e cu ltural , uma importancia na promoyao desse dina
rn ismo. E, par isso relevante, que estes espac;:os possarn 
ser acessiveis a partir das redes que organ izam esse 
turismo, que exista infonnac;:ao sobre eles e que essa 
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informac;:ao possa ser procurada a cada momenta. Um 
segundo ponto de referencia diz respeito a utilizac;:ao des
tes espac;:os por populac;:ao al6ctone (turistas), permitindo
-Jhes a manutenc;:ao de um contacto com a tecnologia civi
lizacional a que estao normalmente habituados, se dele 
necessitarem. Um terceiro ponto: ao referirem-se estes 
PMS como forma de atrair turistas esta-se simultanea
mente a subl inhar o seu papel na fixac;:ao de populac;:ao 
aut6ctone. que pode encontrar localmente actividades que 
lh e facul tem rendimentos e lucros, atraves do turismo e 
das actividades que lhe estao associadas, e ter acesso a 
sociedade da informac;:ao, enquanto principal factor de 
integrac;:ao. desenvolvimento e cidadania. 

A analise sucinta que se segue procura caracterizar os 
d i ferentes espac;:os da Regiao Centro, considerando-se 
varia\ eis demogniticas e econ6micas, atraves da leitura de 
urn conjunto de dados que foram organizados em tres 
grandes temas: populac;:ao, sectores de act ividade e activi
dades de servic;:os. As tendencias apresentadas sustentam 
as grandes alterac;:oes na geografia dos territ6rios referidas 
anteriormente. 

0 que nos dizem os indicadores. 

A Rcgiao Centro apresenta uma rede de centros de 
pequena e media dimensao. Todavia, enquanto o litoral 
apresenta tambem um crescimento em areas contiguas 
dotadas de boa acessibi lidade, o interior, em contraposi
c;:ao, apresenta urn maior isolamento das cidades medias e 
de pequena dimensao cujo crescimento se deve em grande 
medida a succ;:ao da popu lac;:iio do espac;:o rural envolvente. 
Os concelhos fronteiric;:os e das sub-regioes do Pinhal (Sui 
e Norte) sao aqueles ondc o decrescimo de populac;:iio foi 
mais acentuado (5 a I 0%). Efectivamente, "uma analise 
de pormenor pennite identificar duas unidades espaciais 
cuja linha divis6ria se inscreve de SSW para NNE, da 
Serta ate Aguiar da Beira, e que serve de separac;:ao entre 
o litoral e o interior. A dispersao de lugares que gravitam 
em torno das cidades de Coimbra, A veiro, Ovar, Leiria e 
Viseu apenas e interrompida na area correspondente a 
serra do Caramulo e ao concelho de Pombal" (SANTOS, 

1998). Por outro lado, identificam-se areas e eixos urba
nos mais dinamicos, associados as principais infra-estru
turas viarias e rodoviarias, permanecendo o restante terri
t6rio '·marginal izado". Salienta-se a mancha polarizada 
por Aveiro (A veiro-Agueda, Ovar-Vagos). o eixo Coim
bra-Figueira da Foz prolongando-se para Norte (Mealhada 
e tambem Anadia), para Su i (Condeixa-a-Nova e Soure) e 
Leste (Miranda do Corvo, Lousii, Poiares e Penacova), a 
regiao de Viseu e o eixo Guarda-Covilha-Fundao-Castelo 
Branco. 

Um segundo grupo de indicadores refere-se a estrutura 
etaria. Estes indicadores traduzem as transformac;:oes que 
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a partir dos anos sessenta ocorreram em Portugal. Desta
cando o aumento da mobilidade e da esperan9a de vida, 
bern como a dirninui91io das taxas brutas de mortalidade 
( 12%o em 1997) e de natalidade ( I I %o ern 1990 e I O%o em 
1997), todos estes factores promoveram um processo de 
envelhecimento da popula~i!o ( 18% tem mais de 65 anos e 
3 1,2% menos de 25 anos, enquanto a nivel nacional os 
va lores correspondentes sao, respectivamente, 15% e 
32, 7%) e que ja se vinha observando, associado a emigra
c;:ao, desde meados do seculo. 

Tendo o numero de mulheres vindo a aumentar na 
populac;:ao, a distribui9ao espacial segue um padrao 
semelhante ao da variavel populac;:iio idosa (Fig. 3). Sao 
os concelhos do interior, as sedes de distrito e a area do 
Pinhal aqueles onde se registam as maiores percentagens 
de mulheres. Este padriio traduz, ainda, a evoluc;:ao demo
grafi ca ocorrida desde os anos sessenta e que pode ser 
caracterizada basicamente peiQs elevados valores de emi
grac;:ao, numa primeira fase, e posteriormente pela mobili
dade interna, devendo ter presente as alterac;:oes politicas, 
sociais e econ6micas que levaram a uma participa91io 
crescente da mulher na sociedade. As areas menos desen
volvidas do Interior Centro e os concelhos do Pinhal 
Interior forarn os principais focos de ernigrantes. 

11.02- 17.34 
17.34· 19.23 
19.2)·24.82 
24.82. :19.67 

18km 

Fig. 3 - Popula~iio idosa na Regiao Centro. por coiH:elho. 

Fonte: XI/I Recenseamemo geral da Popula<;iio, 1991. JNE. 

Tambem ao nivel das actividades, das profissoes e do 
emprego ocorreram alterac;:oes decisivas nas ·decadas mais 
recentes. A tendencia de fundo levou a "desruralizac;:ao" 
acelerada do pais, quer pcla via da emigrac;:ao para o 
estrangeiro, quer atraves das migrac;:oes internas de popu
lac;:oes para o litoral. A populac;:iio urbana tern vindo a 
aumentar, a agricultura ocupa cada vez menos populac;:iio 
activa, libertando urn numero importante de mao-de-obra 



em grande parte ahsorvida pela indt1stria e servic;:os. Estes 
ultimos tem vindo a aumentar o peso e a importancia na 
economia, constituindo-se como a maior fonte de empre
gos. A mao-de-obra feminina apresenta um valor que tem 
vindo a crescer, representando actualmente metade do 
total, ocupando empregos em todos os sectores, sendo 
contudo maioritarias, quer na func;:ao publica, quer no 
cnsino superior. 

Especiticamente, a populac;:ao activa terciaria traduz de 
forma marcante a diferenciac;:ao de espac;:os urbanos/ 
espac;:os rurais. Mas mesmo estes espac;:os apresentam uma 
parte importante da populac;:ao activa empregada nas 
actividades do sector terciario. Naturalmente as activida
des do sector terciario econ6mico sao mais importantes 
nas sedcs de distrito. nas areas com maior presenc;:a de 
industrias ou mais desenvolvidas (ou no caso de alguns 
concelhos do interior ligadas as actividades administrati
vas e de seguranc;:a da fi·onteira). As actividades do sector 
terciario social tem maior expressividade no interior ser
vindo uma populac;:ilo mais envelhecida, ou no litoral nas 
areas mais desenvolvidas, tendo grande significado em 
toda a regitlo de Coimbra e nos concelhos de Aveiro e 
Yiseu. 

Na real idade, a cidade, no caso da Regiao Centro a 
cidade media e a pequena cidade media, expressa, ainda 
de forma muito nftida o processo de mudanc;:a das comu
nidades rurais em locais urhanizados onde continuam a 
existir relac;:oes sociais de parentesco, de vizinhanc;:a e de 
alianc;:a; onde frequentemente se integram as classes 
med ias que se deslocam em direcc;:ao a periferia e assu
mem tambem esses tipos de relac;:oes sociais, fazendo 
parte do mundo da cidade media e sintomaticas dos estilos 
de vida, bem diferenciados das grandes metr6poles, onde 
esse tipo de relac;:oes s6 bem mais Ionge se podem 
encontrar. 

Em termos de hahil itac;:oes literarias a populac;:ao apre
senta tamhem uma estrutura muito deficitaria. Tendo 
ocorrido alterac;:oes decisivas no sector da educac;:ao. a 
popu lac;:ao (activa) ainda apresenta graus de instruc;:ao e 
formac;:ao escolar muito baixos. 0 analfabetismo (Fig. 4) 
apresenta ainda valores elevados, sobretudo nos grupos 
etarios de idade mais avanc;:ada. Em 1991 , 14,4% da 
populac;:ao era analfabeta, cerca de 47% possufa o ensino 
basico primario e pouco mais de 5% tinha um grau uni
versitario ou equivalente. Os concelhos do interior, de 
fronteira e a suh-regiiio do Pinhal Interior sao aqueles 
que registam os maiores valores. Yerifica-se uma coinci
dencia entre as areas menos desenvolvidas, com maiores 
valores de populac;:ao activa no sector primario e envelhe
cida c o nfvel de analfabetismo . Os concelhos do litora l e 
as sedes de distrito (mesmo as dos concelhos do Interior) 
apresentam os maiores indicadores de alfabetizac;:ao. 

Tecnologios de in[orm01,:cio em espo9o rural 

A 

IHkm 

Fig . .J -Taxa dl! nnalfabL:tismo na RL:giiio Cc::ntro. 
por concdho. 

r:onte: XIII Recenseamen/o Gera/ da Popula~·ilo , 199 1. INE. 

Os distritos de Castelo Branco e Guarda : Ca rac
teriza~ao s6cio-econ6mica. 

Quando passamOS a analise SOCIO-eCOI10111 1Ca de lll11 

territ6rio, devemos atender ao facto da estruturayao deste 
responder a uma serie de condicionantes de ordem eco
n6mica, mas tambem e fundamentalmente, de ordem 
social e comportamental. 

0 espac;:o surge diferenciado em func;:ao das caracte
risticas das popula~oes abordadas. A predominancia de 
urn ce1to estilo de vida num espac;:o concreto implica 
padroes especiticos, uma vez que o espac;:o nao interage 
por si s6. EfectivJmente, "o espac;:o nao deve ser visto 
como uma entidade absoluta de alguma forma separada 
dos objectos materiais localizados dentro dele [nem] 
reduzido a esses objectos" (URR Y, 1995: 65), valoriza-se, 
assim, a ideia, tambem expressa por URRY, de que 
existem "interdependencias complexas entre consumir 
bens, servi c;:os e espac;:os e o que os une sao os padroes da 
vida social organizada dentro e atraves de lugares parti
culares" (URRY, 1995: 29), sendo, por isso, importante 
identificar as freguesias urbanas (Fig. 5) nos distritos em 
analise. Tambem no quotidiano do indivfduo, surgem 
diferenciac;:oes estruturantes. Salientam-se dois conjuntos 
de periodos: aqueles em que a populac;:ao se mantem esta
cionaria e aquela em que a populac;:ao se desloca. E do 
jogo de relac;:ao entre estes dois periodos, entrecruzados 
com uma crescente vJriedade de estac;:oes, que se re leva o 
padrao de utilizac;:ao do espac;:o-tempo diario dos indivf
duos. Assim, se para um habitante urbano a diversidade 
de utilizac;:ao caracteriza o espac;:o-tempo, para um habi-
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tante rural apresenta-se mais estatica. Perspectivar a quo
tidianeidade como padrao implica, precisamente, conside
rar a existencia de percursos habituais que se efectuam 
durante periodos de tempo e que se repetem dia ap6s dia. 
E deste conjunto de circunstiincias que se torna passive! 
criar uma representac;:ao dos percursos individuais (isola
dos ou em conjunto) e compreender a mobilidade da 
popular;ao, associando diferentes mobilidades a espar;os 
diferenciados. 

N 

A 

0 16km 
= 

Fig. 5 - Frcguesias urbanas nos Distritus de Castelo l3ranco 
c Guarda 

Fonte: Organiza,ao dos Gil/ores 

Este quadro do espar;o vivido retlecte-se na imagem 
do tecido economico das Freguesias dos Distritos de 
Castelo Branco e da Guarda, onde o rural e o urbana ora 
se confundem, ora se opoem. 

Assim, a organizar;ao dos servir;os fornecidos a 
popular;ao permitem a individual izac;:ao de um conjunto 
de venda de hens de conswno diario: mini-mercados e 
mercearias, padarias, talhos e charcutarias e estaheleci
mento.\· de hehidas (cafes e as tradicionais tabernas). A 
nivel da distribuir;ao espacial, observa-se uma coinciden
cia. quase perfeita, com a repartir;ao geogratica da popu
lac;:ao. Destes servir;os, salienta-se a grande dispersao de 
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estabelecimentos de bebidas, facto que decorre do papel 
de sociabilidade que a taberna, trad icionalmente, desem
penhou e desempenha em Portugal, embora ven ha a ceder 
Iugar ao cafe da aldeia, na sequencia da implantar;ao de 
um modelo de espar;o de convivio urbana, onde a 
influencia do emigrante, em ferias ou regressado, foi 
muito significativa. 

Outros estabelecimentos de bens de consume diario 
como as Peixarias manifestam uma localizar;ao preferen
cialmente mais urbana, mais concentrada e privi legiando 
as sedes de concelho. No entanto, o conhecimento de 
terreno aponta para a pratica de venda ambulante que, 
embora presente noutros tipos de comercio, encontra aqui 
a sua maxima expressao. 

As desigualdades espaciais observadas resultam, em 
certa medida, dos diferentes modelos de organizar;ao do 
povoamento. Com efeito, o povoamento e mais concen
trado a medida que nos aproximamos da fronteira poli
tica, devendo igualmente ter presente que a dimensao das 
unidades administrativas ser distinta nos distritos analisa
dos (maiores areas no distrito de Castelo Branco). Por 
outro !ado, os pequenos aglomerados urbanos sedes de 
concelho estao, regra geral, razoavelmente dotados de 
servir;os de tipologia mais diversificada. 

No que respeita ao mercado de oferta de hens pessoais 
de consumo ocasional (por ex. calqado e vestuario) ha 
uma correspondencia nitida, como era de esperar, com as 
freguesias mais populosas e urbanas2. 

Embora, cada vez seja mais usual a presenr;a de lojas 
de venda de artigos de calr;ado e de vestuario especiali
zada e-'ou franchisada, este tipo de comercio comer;a a 
encontrar nos espar;os nao urbanos motives de implanta
r;ao. A importiincia da imagem, criada pela televisao que 
a todos chega, e a atracr;ao do novo e da montra, sao for
mas de captar;ao de uma cliente la nao urbana no seu pro
prio amb iente (o espac;:o rural). Para isso surge uma orga
nizar;ao muito propria da loja com o vestuario a poder 
estar no mesmo espac;:o onde se vendem jornais, ou elec
trodomesticos ao !ado de uma mercearia ou cafe. Por seu 
!ado, o comerciante e normalmente uma pessoa da comu
nidade, o que facilita muito as relar;l3es entre vendedor e 
cliente e promove os seus produtos atraves da utilizar;ao 
do livro de apontamentos, do fiado e dos pequenos servi
r;os de levar os produtos a casa. 

Outro conj unto de estabelecimentos salientado rela
ciona-se com o facto de, nestes Distri tos, a actividade da 
agricultura mobil izar ainda, grande parte da populac;:ao 
rural. E por isso que o comercio de produtos ligados a 

2 A popula<;:i'io rural habitualmentc adquire estes produtos 
nas fciras anuais e mercados semanais que sllo. trndicionalmentc. 
rcal izados nos lugarcs sede de frcguesia. 



este sector tern uma ocorrencia, reiativamente, uniforme, 
embora a expressao geografica dependa da frequencia do 
uso do produto e consequente necessidade de aquisic;:ao. 

Assim, os estabelecimentos de venda de aduhos e 
sementes estao presentes praticamente em todo o territ6-
rio do Distrito de Castelo Branco, em resultado do maior 
significado da pratica agricola em func;:ao da qualidade 
dos solos. Porem, tambem, e func;:ao dos produtos culti
vados e das possibilidades de escoamento da produc;:ao. 
No Distrito da Guarda a repa1tic;:ao desigual e condicio
nada pela escassa presenc;:a de solos aptos para serem 
agricultados. Com efeito, e larga a percentagem de aflo
ramentos rochosos e os magros solos sao cobertos por 
florestas, sendo, todavia, o condicionamento referido tam
bern dependente da elevada percentagem de populac;:ao 
envelhecida, como foi acima referido. Nos bens ocasio
nais ou excepcionais como o comercio das alfaias e maqui
nas agrfcolas, a localizac;:ao privilegia os centros urbanos 
(vilas e pequenas cidades, sedes de concelho) onde o 
agricultor aflui para adquirir bens gerais ou simplesmente 
resolver questoes do foro administrative ou pessoal. 

No que respeita ao comercio de hens de Consumo 
Excepcional a oferta desta categoria de bens duradouros 
(electrodomesticos e aparelhagem de som e imagem) tern 
uma expressao verdadeiramente urbana. Oeste modo, a 
distribuic;:ao espacial traduz nao s6 a densidade de popu
lac;:ao, mas, fundamentalmente, as freguesias mais urba
nas em consonancia com o maior poder de compra. A 
mais profunda ruralidade, aliada a carencia, e envelheci
mento da popular;:ao, fica mais uma vez, vincada no ter
rit6rio do Distrito da Guarda. ldentica situac;:ao se observa 
nos Servir;:os exccpcionais especializados no dominio da 
consultadoria tecnica e jurfdica. Sao serv ir,:os que ocor
rem dominantemente nos aglomerados urbanos (vila ou 
cidade, sedes de freguesia), onde a concentrac;:ao de 
populac;:ao potencia clientela. 

Quanto aos servir,:os, de ambito predominantemente 
pub! ico, de instruc;:ao e de formac;:ao, os equipamentos 
escolares ptlh/icos, sao raras as freguesias que nao pos
suem uma Escola do I o Cicio. A nao existencia decorre 
da composic;:ao etaria da populac;:ao que se traduz na 
ausencia de crianc;:as em idade escolar ou o baixo numero 
nao justificar o funcionamento de uma Escola. E a conse
quencia, mais evidente, da desertificac;:ao destes territ6rios 
rurais. 

No ambito deste Projecto, salienta-se a importancia 
que estas escolas do I o ciclo, poderao vir a ter no sucesso 
da instalac;:ao dos Pontos Multi-Servic;:os em meio rural, 
em resultado da execuc;:ao do Programa Governamental 
(uma parceria entre os Ministerios da Educac;:ao e da 
Ciencia e Tecnologia) que esta a promover a instalac;:ao de 
computadores em todas estas escolas. 

Tecnologias de informac;ao em espar;o rural 

Os Estabelecimentos de Ensino do 2° e 3° Cicio, 
Secundario e Universitario estao implantados no territ6rio 
de modo crescentemente centralizado, permitindo obter 
uma imagem das hierarquias territoriais. Todavia, como 
se pretendem identificar os lugares menos centrais o 
1° Cicio ganha relevancia. 

A analise sucinta aqui expressa permitiu, ainda assim, 
caracterizar o territ6rio dos distritos de Castelo Branco e 
Guarda, distinguindo-se de forma clara o comportamento 
das areas urbanas e peri-urbanas, com indices de desen
volvimento e dinamica demognifica-econ6mica superiores 
as registadas pelas restantes freguesias . Distingue-se a 
organizac;ao territorial observada no distrito de Castelo 
Branco, em que o comportamento das variaveis aponta no 
sentido duma maior homogeneidade do territ6rio, obser
vando, contudo, polarizac;:oes na sede de distrito e dos 
concelhos. A nivel do distrito da Guarda o padrao espacial 
apresenta-se mais polarizado nos espac;:os definidos como 
cidade (Guarda e Pinhel) e tambem em Vila Nova de Foz 
C6a e Sabugal. Estes comportamentos traduzem a exis
ti~ncia de dois tipos povoamento, que, embora tenden
cialmente concentrados, apresentam essa caracteristica de 
modo mais vincado no distrito de Castelo Branco. Ainda 
nestes dais distritos, a associac;:ao deste tipo de povoa
mento com situac;5es de grande repulsividade demografica 
e responsavel pelo afastamento (isolamento) dos lugares 
quando nos deslocamos de ocidente para a Raia. 

A considerac;:ao de urn valor sfntese que resumisse de 
forma global o comportamento das variaveis selecciona
das correspondeu ao corolario da anal ise efectuada 
(Numero indice Ponderado). Num primeiro momento e 
dada a natureza das variaveis, procedeu-se a uma ponde
rac;ao utilizando criterios de importancia e representativi
dade dos valores para cada uma das variaveis. Assim, 
atribuiram-se ponderac;:5es para os valores de cada uma 
das variaveis em func;:ao da especificidade das actividades 
e da natureza (bern raro ou banal). 0 somat6rio dos vale
res ponderados para cada uma das unidades de analise 
(freguesia) traduz, deste modo, a importancia e o nivel de 
servic;:os que existem em cada um dos territ6rios. A utili
zac;:ao das medidas descritivas media e desvio padrao 
perm it iu, por ultimo, a realizac;:ao de uma classificac;:ao 
que traduz o grau de especializac;:ao de cada uma das fre
guesias considerando a totalidade das variaveis considera
das. 0 mapa de atribuic;:ao do numero indice ponderado 
(Fig. 6) apresenta os resultados da utilizac;:ao desta meto
dologia. A analise dos numeros indices ponderados con
firma as considerac;:5es anteriormente real izadas, distin
guindo-se claramente as situar;:5es em que existem maior 
numero de servic;:os e que correspondem as areas mais 
desenvolvidas e dinamicas em contraste com os territ6rios 
menos desenvolvidos. Basicamente, trata-se duma oposi-
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<;iio Norte/Sui e de espac;os urbanos/espac;os rurais. 0 dis
trito da Guarda apresenta um nivel de distribuic;ao de 
actividades que se traduz num padrao espacial concen
trado, por oposic;ao ao distrito de Castelo Branco, onde se 
observa uma distribuic;ao mais homogenea, intluenciada 
pela reparti<;ao mais esparsa da populac;ao no territ6rio. 
As areas de transi<;ao entre os dois distritos e as freguesias 
da ve1tente oeste da Serra da Estrela apresentam um nivel 
de dotac;ao de actividades e servic;os maiores que os 
rcgistados nas rcstantes freguesias do distrito da Guarda. 
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Fig. 6 - Rcsultado da pondcrac;;io de varh\n:is socio
-econ6micas utilizadas. 

Fonte: Organi=a~ao dos au/ores. 

Estas conclusoes, conjuntamente com os inqueritos 
realizados junto dos estabelecimentos e dos Presidentes de 
Junta de Freguesia, pennitem indicar como freguesias
piloto onde se poderao preferencialmente instalar Pontos 
Multi-Servic;os, Castelo Novo (concelho do Fundao) e 
Sarnadas do R6dao (Vila Velha de R6dao), no caso do 
distrito de Castelo Branco e Torrozelo (concelho de Seia), 
Lageosa do Mondego (Celorico da Beira) e Freixo de 
Numao (Vila Nova de Foz Coa). As tres primeiras fregue
sias apresentam Ulll nttlllero indice ponderado inferior a 
media, 0 que sign ifica a insuficiencia de actividades de 
serv:c;os, tendo as outras duas sido classificadas na classe 
superior a media, mas inferior ao desvio padrao. Tal facto 
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retlecte alguma dota<;ao dos servic;os considerados, mas 
no contexto do territ6rio em analise continua a revelar 
carencias not6rias. Por outro !ado, temos que enquadrar os 
resultados na investigac;ao de campo e nas respostas aos 
inqueritos, que revelaram uma aptencia particular, tam
bem destas areas para a instalac;ao e disponibi lizac;ao dos 
servic;os e informac;oes pensados no ambito do Pontos 
Multi-Servic;os. 

CONCLliSAO 

Tendo por base a informac;ao recolhida, o tratamento e 
analise subseq uente e os contactos com as entidades dos 
distritos de Castelo Branco e Guarda, uma primeira ideia 
traduz as potencialidades que os lugares propostos para 
instalac;ao de Pontos Multi-Servic;os manifes tam e que 
permitem prospectivar a utilidade do tipo de soluc;ao apre
sentada. Em func;ao das caracteristicas (dos locais), da 
frequencia dos uti lizadores e da ausencia de servic;os, 
estes Pontos-Piloto deverao permitir um efeito de 
demonstrac;ao que se podera estender a outras localidades, 
servindo populac;oes com caracterfsticas e necessidades 
especificas. Estes Pontos deverao ser equipados com um 
computador pessoal com ligac;ao a internet, impressora, 
fotocopiadora, fax e terminal multibanco para pagamento 
de servic;os. 

A segunda ideia aponta para a necessidade da conti
nuac;ao deste Proj ecto, nomeadamente com a instalac;ao 
dos Pontes Multi-Servic;os e o necessaria acompanha
mento e monitorizac;:ao. Esta fase sera decisiva para o 
exito deste tipo de implantac;ao, devendo haver 0 cuidado 
do acompanhamento e da introduc;ao de melhorias na 
sequencia da utilizac;ao e dos comentarios e sugestOes dos 
uti lizadores. As associac;oes locais, as juntas de freguesia, 
as dimaras municipais, entre outros, deverao ter um papel 
activo na avaliac;ao dos impactos e na proposta rapida de 
alternativas e soluc;oes. 

Uma terceira ideia prende-se com o investimento a 
realizar. Atendendo as caracteristicas dos territ6rios e das 
carencias apresentadas, sera desejavel que no ambito dos 
Programas Operacionais Regionais do Il l Quadro Comu
nitario de Apoio se encontre uma forma de apoiar subs
tancialmente este tipo de iniciativa, complementada com a 
pmticipac;ao conjunta de empresas/outras entidades (por 
exemplo empresas de telecomunicac;oes e infonnaticas) 
no sentido do sucesso deste Proj ecto. 

De\·e igualmente ter-se presente que no sentido de 
potenciar a melhoria das condic;oes de vida das popula
c;oes, combater a exclusao soc ial e o isolamento decor
rente da " interioridade", apoiar os cidadaos e reduzir a 
burocracia. o Ministerio da Ciencia e Tecnologia esta a 



dotar estes territories mais carenciados com condi~oes 
minimas de acesso a informa~ao e as novas tecnologias. 
ferramentas essenciais no contexto da sociedade do 
conhecimento e da informa~ao actuais. Esta iniciativa 
iniciou-se, em fase experimental no Alentejo. sendo 
assente que sera extensive! a todo o pais. Assim, estes 
Pontos Multi-Servi~os encontram justifica~ao acrescida, 
dado o potencial de crescimento que deverao ter, visto 
estarem a ser criadas condi~oes e sobretudo habitos de 
utilizayao e de acesso a determinado tipo de serviyos 
baseados no suporte digi tal. 

Esta iniciativa preve a construyao e manutenyao de um 
Site na Internet, ligando todos os concelhos, devendo 
existir em cada concelho um agente encarregado de pro
duzir e difundir informayao actualizada em vertentes 
como o turismo, o patrim6nio, a lem de serviyos infonna
tivos na area da saude (farmacias de servi~o) ou de ambito 
geral. 

Estas iniciativas encontram-se em fase de execu~ao no 
contexto do Programa Cidades Digitais liderado pelo 
Ministerio de Ciencia e Tecnologia, que no caso de 
Castelo Branco preve um investimento de 2 17 mil contos, 
a distribuir por oito projectos: " Internet nas Escolas", 
"Castelo Branco - Media Digitais", "Netcom", " Info
HAt,", para alem de projectos a desenvolver pela Camara 
Municipal que pretendem disponibilizar informa~ao, reor
ganizar e modernizar os serviyos municipais funcionando 
tambem como demonstradores da cidade digital para os 
municipes. 

Por tlltimo. importa sublinhar a ideia da pertinencia e 
da justificac,:ao da sol uyi'i.o apresentada no sentido de criar 
uma massa critica minima de condi~oes que possibili te 
fixar popula~oes e fornecer servi~os e apoio a popu lac,:ao. 
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