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REGIAO CENTRO: UM ESTILO DE VIDA NAO METROPOLITANO 

0 crescimento urbano difuso e o crescimento por concentra~ao 

Norberto Pinto dos Santos e Rui Gama* 

REsUMO 

Os centros urbanos assumem-se como o principal elemento de estruturar,:ao espacial na sociedade 
contemporanea. Nas redes de cidades, as cidades medias evidenciam uma dinamica particular 
importante na organizar,:iio territorial, ja que na p6s-modernidade a metr6pole parece niio conseguir dar 
resposta aos anseios da popular,:iio em geral. A procura de melhores condir,:oes de vida, as preocupar,:oes 
ambientais e a globalizar,:iio dos fen6menos transformam a cidade media num objecto de estudo 
privilegiado capaz de integrar os estilos de vida relacionados com a qualidade desta, as relar,:oes com o 
ambiente e as aplicar,:oes locais de projectos globais. Neste trabalho, a Regilio Centro e utilizada como 
paradigma deste tipo de estruturar,:iio espacial. 

Palavras-chave: Cidade media. Urbanizar,:iio. Estilo de vida. 

RESUME 

Les centres urbains s'assument comme le principal element de structuration spatiale dans Ia societe 
contemporaine. Dans les reseaux de villes, les villes moyennes exhibent une dynamique particuliere, 
bien importante dans l'amenagement territorial, des le moment OU, a Ia postmodernite, Ia metropole 
semble ne pas etre capable de repondre aux souhaits de Ia population. La recherche de meilleures 
conditions de vie, les preoccupations environnementales et Ia mondialisation des phenomenes rendent 
Ia ville moyenne un objet privilegie d'etude: on peut y inclure les styles de vie qui renvoient a Ia qualite 
de celle-ci, les relations avec I'environnement et les applications locales de projets globaux. Dans ce 
travail, Ia Regilio Centro est prise en tant que paradigme de ce type de structuration spatiale. 

Mots-des: Ville moyenne. Urbanisation. Style de vie. 

ABSTRACT 

Urban centers are the main element of spatial structuring in contemporary society. As far as city 
networks go in the post-modern era, middle-sized cities show a particular dynamics in territorial 
organization at the same time as the metropolitan model seems unable to respond to the expectations 
felt by the general population. The demand for better living conditions, environmental concerns and the 
global ization of phenomena transform the middle-sized city into a pri viledged object of study, as it is 
able to integrate quality life-styles, relationships with the environment and local appl ications of global 
projects. In this paper the Regiiio Centro of Portugal is taken as a good example of this type of spatial 
structuring. 

Key-words: Middle-sized city. Urbanization. Life-style. 

Em Portugal Continental e possfvel identificar tres 
modos de organizat;ao espacial (GASPAR, 1993a; GAMA 
MENDES, 1993, p. 441 ). Para a! em da urbanizat;ao metro
politana, que integra as Areas Metropolitanas de Lisboa e 
Porto, surge uma urbanizat;ao difusa e uma urbanizat;ao 

por concentrat;lio, ambas identificaveis no Portugal Cen
tral, associadas a hierarquias urbanas intermedias ou cida
des medias. Estas definem-se, antes de mais, pelas suas 
funt;6es, pelo Iugar que ocupam na rede urbana entre a 
metr6pole de vocat;ao regional e os pequenos centros 
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urbanos de influencia puramente local (LAJUGIE, 1973, 
p. 12). De acordo com estes dimensionamentos diferencia
dos, FERRAO (1995) valoriza a existencia de "sistemas 
urbanos internacionalizados", portanto vistos nao apenas 
em termos nacionais - fugindo ao fatalismo hienirquico -, 
mas, estabelecendo redes de ambito transnacional, sem 
obrigatoriedade de relac;ao com a hierarquia urbana de 
proximidade, como alias refere tambem BRANDAO ALVES, 
que defende que o desenvolvimento da cidade depende em 
muito da sua capacidade de tratar e endogeneizar a infor
ma<;ao, ao fim e ao cabo de estabelecer relac;oes. Estas sao 
directamente influenciadas pelo ciclo tecnol6gico, huma
ni s ta e ecol6gico, que agora se atravessa, influenciando os 
sistemas urbanos, devido, em grande parte, ao facto de se 
tratar a cidade como urn objecto de consumo e especta
culo. Assim, a perspectiva de, "em cada pafs [haver] sem
pre uma cidade na qual se acham os produtos mais raros, 
os maiores talentos, os maiores cerebros, a possibilidade 
para os espfritos jovens e ambiciosos alcanc;arem nomeada 
e fortuna" (GAMA MENDES, 1994, p. 15), torna-se, tam
bern, uma procura das cidades medias. A valorizac;ao do 
consumo/espectaculo da cidade (materializado em aconte
cirnentos s6cio-culturais e novos espac;os construfdos) faz 
com que, nos anos 1990, as grqndes cidades, em Portugal -
Lisboa e Porto -, sejam promovidas e voltem a crescer, 
"atraindo populac;ao atraves de iniciativas que reestrutu
rarn os territ6rios e parecem poder torna-las sustentaveis, 
tanto politicamente, como aos olhos da populac;ao em 
geral, num jogo de recursos e servic;os com outras cidades 
gestoras do espac;o global. Todavia, a valorizac;ao das 
vias-de-comunicac;ao e das capacidades informacionais, a 
difusao dos servic;os publicos e privados e a grande expan
sao da classe media permitem 0 'desabrochar' de cidades 
que pelo seu menor significado demografico e funcional, 
dificilmente poderiam apresentar-se como importantes na 
organizac;ao territorial regional ou ser representativas em 
territ6rios de espacialidades mais amplas" (SANTOS, 
1998). 

0 valor contemporiineo das cidades medias e das 
pequenas cidades medias depende, tamb6m, da sua capa
cidade de tornar 'visfveis' os homens que af vivem. Esta 
visibilidade surge associada ao poder polftico, que rees
trutura a cidade e transforma-a em territ6rio de Iazer e 
consumo, numa trama de relac;oes que envolvem escalas 
de interpretac;ao do local ao global. Porem, devido ao 
facto de as cidades competirem entre si na procura da 
referida visibilidade, esta territorialidade, resultante da 
justaposic;ao de areas de influencia especfficas, necessita 
de ser sustentada quotidianamente. Nao surpreende, por 
isso, a frequencia com que surgem 'novas capitais' que 
co ncorrendo com trunfos pr6prios definem a sua imagem 
na rede de relac;oes da urbanizac;ao, nao apenas nacional, 
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mas tambem internacional e, com frequencia crescente, 
mundial. No caso da Regiao Centro, exemplos destas 
estrategias de nobilita\=fio urbana sao: a) os festivais de 
cinema - realizados na Figueira da Foz; b) as grandes 
feiras- Agrovouga e Expomar, em Aveiro; Feira do Gado 
Sufno, em Castelo Branco; Feira deS. Mateus, em Viseu; 
c) o reconhecimento como patrim6nio mundial (Mosteiro 
da Batalha); d) a promo<;ao do artesanato (Aveiro); e) 
outros acontecimentos culturais (Feiras do Livro, eleic;ao 
de Capitais do Teatro (Coimbra) Festivais de Teatro 
(Montemor-o-Velho), Encontros de Fotografia (Coimbra), 
Manifesta (Tondela), Exposic;oes de Autom6veis (Bata
lha); f) acontecimentos de diversao e lazer (Festas de 
Carnaval de Ovar, da Mealhada; Queima das Fitas de 
Coimbra). 

Como refere SANTOS, "todas estas realizac;oes e muitas 
outras poem em contacto pessoas e instituic;oes de viven
cias culturais urbanas muito diversas e sao, sobretudo, urn 
vefculo de publicitac;ao de centros urbanos que, nao tendo 
uma posic;ao de primazia na hierarquia urbana, asseguram, 
assim, a sua notoriedade na rede das relac;oes urbanas 
nacionais e internacionais" (SANTOS, 1998). A terri
torialidade e a funcionalidade urbanas passam a ser enten
didas como elementos estruturantes intluenciando os 
estilos de vida dos indivfduos e o modo organizacional 
das instituic;oes - tambem este de grande imporUl.ncia nas 
relac;oes que as pessoas assumem ou procuram no seu 
quotidiano. · 

A forma como as relac;oes se estabelecem, espacial
mente estruturantes e classificat6rias, fazem notar que a 
func; ii.o comercial - pelo menos alguns comercios - esta 
banalizada, por isso ha que valorizar outras func;oes para 
se poder definir a posi\=fiO da cidade no ranking urbano. E 
a func;ao cultural, cada vez mais transformada em produ
tos e bens e por isso comercializavel, parece ser capaz de 
assumir o papel de atribui\=ao de urn posicionamento hie
rarquico, como refere MERENNE-SCHOUMAKER ( 1996), ou 
o comercio-espectaculo e os servic;os as empresas, de 
acordo, alias tam bern, com GASPAR ( 1993b, p. 420) que 
afirma a importancia dos "servic;os pessoais, sobretudo em 
novos segmentos, como o turismo, o lazer e a cultura 
[que] nii.o s6 representa uma apoio/atractivo para a popu
lac;ao local, como uma base exportadora". 

Os resultados apresentados na Fig. 1 pretendem tradu
zir alguns destes aspectos. De facto, as variaveis seleccio
nadas permitem visualizar os espac;os identificados com 
caracterfsticas de cidades medias, por comparac;ao as 
Areas Metropolitanas de Lisboa e Porto. Basicamente, 
todos os mapas traduzem a importancia assumida pelos 
tenit6rios onde as func;oes culturais, o comercio-especta
culo, as func;oes de turismo e lazer e os servic;os de apoio a 
actividade produtiva sao elementos estruturantes, distin-



guindo-se de forma clara as areas onde se regista uma 
utiliza~ao mais intensiva destes bens e servi<;:os - o litoral 
eo urbano (metropolitano, o difuso eo por concentra<;:ao). 

Efectivamente, quando se analisa a distribuiyao espa
cial das Infraestrutuias de I&D (Fig. I A), a grande aglo
mera<;:ao metropolitana corresponde uma dispersao nao 
metropolitana, que identifica focos de urbanidade e 
explora as potencialidades regionais de cidades medias ou 
pequenas cidades medias, parecendo, assim, ser capazes 
de estruturar uma area de influencia de algum significado 
espacial. Na Regiao Centro parece evidente uma classifi
ca<;:ao dos espayOS atendendo a existencia, OU nao, de 
determinados servi<;:os ou utiliza<;:ao de determinados bens. 
Tendo em aten~ao a especificidade dos bens e servi<;:os, 
observa-se uma distribui<;:ao em que se sublinha a existen
cia de territ6rios e eixos de organiza<;:ao espacial (e evi
dente na variavel tiragem de publicay5es por 1000 habi
tantes- Fig. lB). No caso das outras variaveis (Figs. I C e 
l D), o padrao espacial apresenta-se mais polarizado, com 

Infra-estruturas em I&D 

o o 
~ la5 
Ill maisde5 

(Sern Ensino Superior 
e Sem Empresas) 

Fig. lA- A funcionalidade e a territorialidade urbana. Infra
-estruturas em I&D (Sem Ensino Superior e Sem Empresas) 

(Fonte: SECT, Guia de l&D em Portugal. Lisboa, 1995) 

Regiiio Centro: wn estilo de vida niio metropolitano 

Tiragem de 
publica\!6es/ 1000 hab. 

0 0,0a6,7 

~ 6,7a 18,9 

• 18,9 a 686,2 

Fig. !B- A funcionalidade e a territorialidade urbana. 
Tiragem de publica~oes/l 000 hab. 

(Fonte: INE, Anuario Estat(stico. !997) 

os centros de maior importancia fu ncional e de maiorcs 
quantitativos populacionais a assumirem-sc como os prin
cipais e lementos estruturantes do territ6rio. Desta forma, 
identificam-se as concentra<;:oes urbanas que, fora das 
Areas Metropolitanas, apresentam uma densidade relacio
nal capaz de captar os investimentos necessarios para 
promover a implantayao de estruturas responsaveis pela 
qualidade de vida da popula<;:ao. Na Regiao Centro, 
Coimbra, A veiro, Leiria e Viseu conseguiram valorizar 
sobremaneira essas condi96es, enquanto Castelo Branco e 
Covilha, o conseguem tambem, mas com mcnores 
impactos s6cio-espaciais nos territ6rios envolventes. Esta 
diferenciayao resulta, provavelmente das diferen9as entre 
uma urbaniza9ao litoral difusa e outra interior por con
centrayao. 

Naturalmente, as especializayoes desenvolvidas, assim 
como as sucessivas polfticas de organizayao do territ6rio, 
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Sess5es de 
Espect.aculos/1000 hab. 

D 0,00 a 9,51 
1 i 9,51 a 14,41 

• 14,41 a 141,60 

Fig. lC- A funcionalidade e a territorialidade urbana. 
Sess5es de espectaculo/1000 hab. 

(Fonte: INE, Anuario Estatistico. 1997) 

assumem nestas configura~oes papel de destaque. A 
Fig. ID, relativa a percentagem do poder de compra 
reflecte os aspectos descritos, distinguindo-se sobretudo as 
areas do litoral, assentes em actividades da administra~ao, 

dos servi~os e industria, destacando-se, a nfvel nacional, 
tambem os concelhos de Viseu, Evora, Faro, Portimao e 
Olhao como territ6rios em que as actividades industriais, 
no primeiro caso, e o turismo, nos restantes, se assumem 
como elementos do modelo de desenvolvimento ocorrido 
nas duas decadas mais recentes. 

Na organizac;:ao do territ6rio e necessaria, por isso, 
tomar em considerac;:ao urn conjunto de cidades estrutura
doras de espac;:os de dimensao muito diversificada e assu
mindo rela~oes em que a proximidade nao detem uma 
importiincia exclusiva. 

0 volume da populac;:ao e urn elemento importante de 
identificac;:ao das cidades medias e 0 tamanho mfnimo 
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corresponde a uma "massa crftica" "abaixo da qual o 
leque de bens e servic;os oferecidos pelo centro e ainda 
muito incompleto para que ele possa efectivamente de
sempenhar o papel de centro regional" (LAJUGIE, 1973). 
Obviamente que cidades de tamanho medio podem nao 
ser cidades medias em termos funcionais, ja que estas se 
caracterizam por urn certo quadro e estilo de vida (de 
facto diferente do dos espac;os rurais, privados de equipa
mentos caracterfsticos da vida urbana, mas tambem dife
renciados dos das grandes aglomerac;oes, sem contactos 
ou relac;oes pessoais) que fazem da cidade media uma 
"comunidade de habitantes" (LAJUGIE, 1973, p. 12; GAMA 

MENDES, 1992, p. 169). Nesta perspectiva, a actual ten
dencia para a globaliza~ao encontra na cidade media con
dic;oes para "uma dia1ectica do concreto", para a analise 
do global no local, ja que o concreto e o local. Tanto mais 
que como ref ere MAILLA T e nas cidades medias que a 
concorrencia imaterial - do global - se cristaliza, ajudada 
pelo "esbatimento do nacional", que permite o aumento da 

Percentagem do Poder 
de Compra 

D 0,000 a 0,500 
[' 50 ()()() _ _] 0, 1 a 1, 

• 1,001 a 19,960 

Fig. lD - A funcionalidade e a territorialidade urbana. 
Percentagem do poder de compra. 

(Fonte: INE, Estudo sabre o Poder de Compra Concelhio. 1997) 



importancia de regi6es e de redes de c idades em que a 
enfase maior resulta dos fluxos estabelecidos mais do que 
da proximidade geognifica dos centres. 

Focalizando a analise no territ6rio portugues, o fen6-
meno da urbanizar,:ao deve ser avaliado tomando como 
criteria a combinar,:ao da dimensao social e espacial, por 
urn !ado, e a inda as caracterfsticas base da sua formar,:ao e 
evolur,:ao (GAMA MENDES, 1992, p. 161). Partindo desta 
perspectiva de analise pretende-se realr,:ar, quer as caracte
rfsticas estruturais, quer os contextos da genese dos dife
rentes processes de urbanizar,:ao, que tal como referc 
GAMA MENDES (Idem) evidenciam "relar,:6es sociais dife
renciadas pelos distintos modos de combinar,:oes espacio
-temporais". 

As transformar,:oes ocorridas na sociedade portuguesa 
nas ultimas decadas traduziram-se a nfve l espacial por urn 
crescente processo de urbanizar,:ao diferenciado, em que 
paralelamente ocorreu a densificar,:ao e a dispersao espa
cial da popular,:ao nas areas litorais nao metropolitanas. 
Trata-se de urn complexo processo de urbanizar,:ao difusa, 
diferenciado por regi6es e em que se torna diffcil separar o 
rural do urbano e em que se salientam as variadas formas 
de articular,:ao do social e do espacial (GAMA MENDES, 
1992, p. 164). Esta urbanizar,:ao difusa e expressa, alias, na 
nor,:ao de rural-urban continuum (PAHL, 1968), que se 
exprime por exemplo na presenr,:a de indivfduos na cidade 
mas que, na verdade, nao fazem parte deJa, enquanto 
outros sao da cidade mas nao estao nela, de facto (nor
rnalrnente uma classe media e media-alta corn grande 
mobilidade). Esta perspectiva integra urn conjunto variado 
de situar,:oes de adaptar,:ao da habitar,:ao ao padrao de vida 
dos agregados familiares que nas cidades medias parece 
ser mais resultado de urna opr,:ao do que nas grandes Areas 
Metropolitanas. 

Neste contexte irnporta vincar a irnportancia do social 
na produr,:ao do espar,:o, mas tarnbern .cornpreender os 
elementos deste como factor explicative das realidades. 
Em suma, o espar,:o assume uma "dirnensao estrategica" 
decisiva na sociedade e nas configurar,:oes do processo de 
urbanizar,:ao do territ6rio portugues. 

A area de referencia, de urna maneira generica a 
Regiao Centro, nao comporta nem cidades medias inte
gradas ern grandes conurbar,:oes, nern cidades satelite de 
metr6poles, embora tambem nao se possa afirmar que 
existarn cidades medias e pequenas cidades rnedias .verda
deirarnente " isoladas" (LAJUGTE, 1968). Isto porque, a 
urbanizar,:ao na Regiao Centro, ao expressar-se de uma 
forma difusa e sem grandes centres agregadores, encon
tram nas Areas Metropolitanas de Lisboa e Porto formas 
de re la<;ao muito importantes, estando os seus fluxos (de 

Regiiio Centro: urn estilo de vida niio metropolitano 

capitals, de inforrnar,:ao, de pessoas e de mercadorias) 
rnuito ancorados numa relar,:ao biunfvoca de centro-perife
ria, embora com intensidades dissernelhantes. Corn efeito, 
na definir,:ao do sistema urbano e na considerar,:ao das 
dinarnicas territoriais observadas na Regiao Centro devem 
privilegiar-se as pequenas e medias cidades cxistentes, 
quer no Literal, quer no Interior, os e ixos, redes e as com
plementaridades que se registam , atendendo a hierarquia 
urbana, assirn como as relar,:oes entre estes diferentes 
sistemas e corn as Areas Metropoli tanas. Sublinha-se 
igualmente a importancia da abertura ao exterior atraves 
da internacionalizar,:ao que, quer no L iteral, quer no Inte
rior, manifestam os territories da Regiao Centro, ernbora 
com nfveis diversos de relar,:ao. A imagem do sistema 
urbano e das dinfunicas territoriais deve ser mais alargada, 
de forma a que o papel que estes espar,:os desempenham 
no contexte do territ6rio portugues nao evidencie s6 o 
centro (Areas Metropolitanas) e as re lar,:oes de proximi
dade, mas as relar,:oes e as dinarnicas dos espar,:os mais 
perifericos (em relar,:ao ao centro, aos centres mais pr6xi
mos e ao exterior). 

Como foi referido, para a construr,:ao de uma ideia de 
cidade media devem ser considerados urn conjunto de 
indicadores que traduzam, por urn !ado, as caracterfsticas 
demognificas e econ6micas, por outro, os aspec tos sociais 
e culturais das popular,:6es. Na sequencia das ideias de 
GAMA MENDES, GASPAR, FERRAO e outros autores, na 
Regiao Centro identifica-se, tal como noutras regioes com 
estruturas urbanas mais massificadas c bem definidas 
espacialmente, uma distinr,:ao entre os processes de urba
nizayao do literal e os do in terior. Ern ambos os casos, 
surge uma rede de centros de pequena e media dimcnsao, 
mas enquanto o literal apresenta tambem urn crescimento 
em areas contfguas dotadas de boa acessibilidade, no 
interior, em contraposir,:ao observa-se urn maior isola
mente das cidades medias e de pequena dimensao cujo 
crescimento se deve em grande medida a sucr,:ao da popu
lar,:ao do espar,:o rural envolvente (Fig. 2). Estes processes 
relacionam-se de forma evidente com o crescimenlo e 
terciarizar,:ao da economia, que se reflecte na urbaniza9ao, 
por urn "crescimento ffsico e funcional de todos os 
nucleos com vida urbana, da vila sede de concelho" as 
maiores cidades no contexte da regiao (Coimbra, A veiro, 
Leiria) , numa dialectica entre terciario social e terciario 
econ6mico que, de novo, faculta uma situar,:ao de diferen
ciar,:ao entre interior e literal (Fig. 3). De facto, a pequena 
cidade do interior encontra no poder publico administra
tive e nas instituir,:6es de servir,:os publicos uma das suas 
principais fontes de emprego, enquanto as cidades do 
literal conseguem promover urn equilfbrio entre o terciario 
social e econ6mico tornando-se menos dependentes do 
aparelho publico (Fig. 4). 
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Na verdade GASPAR (1993b, p. 54) afirma que o "pro
cesso de urbaniza~ao em Portugal tern 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 
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!!!!*! 27,0 a 82,0 
~~ 16,5a27,0 
KSS\1 5,9 a 16,5 

0,0 a 5,9 

Popula~ao em Iugares 
com 2000 e mais 

habitantes 

Fig. 2- Percentagem de popula~ao em lugares 
com 2000 e mais habitantes 

(Fonte: INE, Censos. 1991) 

Popula~ao Activa nos 
Sectores Secundano e 

Terciario 

Fig. 3 - Percentagem de popula~ao em lugares 
com 2000 e mais habitantes 

(Fonte: INE, Censos. I 991) 

dimensao, como acontece na Regiao Centro. Todavia, par 
outro !ado, o Interior, que sofre uma situac;ao de dupla 
mobilidade, apresenta circunstancias muito pr6prias. As 
aglomerac;oes com o tftulo 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;ao, ensino, saude, 
transportes, comercio, etc . .. ) das populac;oes das sub
regi5es envolventes, resultando daf a tao importante fonte 
de emprego atnis referida. Este papel motor, coordenador 
e distribuidor da cidade-regiao nao implica, contudo, que 
nao surjam dificuldades em supri r algumas das necessida
des destas populac;oes, compreendendo, deste modo, que a 

2,3 a6,7 
~~ O,Oa2,3 
KS\\1 - 2,3 a o,o 
.__ _ _.1 - 3,9 a- 2.3 

Empregados 
Administrativos 

(CITP/88) 

Fig. 4- Variac;ao em relac;ao a media dos empregados 
administrativos (%) 

(Fonte: INE, Censos. 1991) 

par da repulsao existente nas suas areas de influencia 
("succ;ao do espa~o rural envolvente"), possa estar pre
sente, tambem, urn crescimento muito tenue ou mesmo 
estagnac;;ao populacional no pr6prio centro, devido a signi
ficativos movimentos populacionais em direcc;;ao a outros 
centros urbanos, normalmente do Centro Litoral, mas 
tambem para as Areas Metropolitanas. Nesta mobilidade 
nao se impoe forc;osamente que 0 percurso de safda inte
gre a cidade media ou a pequena cidade media do Interior, 
porque frequentemente as relac;oes sao agora menos hie
rarquizadas e menos dependentes das barreiras espaciais. 
Assim, facilmente centros de nfvel inferior estabelecem 
contactos com os de nfvel superior, de diferentes hierar
quias, sem utilizarem os seus pr6prios nfveis hienirquicos. 



Como sabemos, a expressiva expansiio das cidades 
medias, na proximidade das grandes aglomerac;oes, 
contrapoe-se uma estagnar,:iio daquelas em que o afasta
mento geognifico e mais not6rio. Todavia, as cidades 
medias, resultado, em grande medida, da tendencia de 
difusiio da urbanizac;ao, como atn1s foi referido, tern 
conseguido aumentar os seus efectivos populacionais e, de 
forma muito significativa, os servic;os que oferecem aos 
cidadiios que se encontram na sua area de influencia. Esta 
e, hoje, a realidade da Regiiio Centro, devido a presenc;a 
de "um sistema urbana constitufdo por uma multiplicidade 
de pequenos centros urbanos, mas de reduzido significado 
populacional no conjunto da populac;ao urbana portu
guesa" (GAMA MENDES, 1992, p. 162). A constatac;ao 
deste facto e o resultado das caracterfsticas de uma tercia
rizac;iio associada ao povoamento denso e difuso e/ou 
concentrado com as caracterfsticas urbano-industriais da 
populac;ao activa (Figs. 3 e 5), ou seja, fortes percentagens 
nos sectores secundario e terciario, mas de onde emergem 
apenas alguns centres de media dimensiio (GAMA 
MENDES, 1992, p. 164). 

5,0 a 12,0 
~~ O,Oa5,0 
F\'\.'\.'\.1 -5,0 a 0,0 
'-----JI -13,3 a -5,0 

Trabalhadores da 
produyao industrial e 

artesaos 
(CITP/88) 

Fig. 5- Yariayao em relayiio a media dos trabalhadores da 
produyiio industrial e artesiios (%) 

(Fonte: INE, Censos. 1991) 

Na realidade, a cidade media expressa, ainda de forma 
muito nftida o processo de mudanc;a das comunidades 
rurais em Iocais urbanizados onde continuam a existir 
rela~oes sociais de parentesco, de vizinhanc;a e de alianc;a; 
onde frequentemente se integram as classes medias que se 
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deslocam em direcc;ao a periferia e assumem tambem 
esses tipos de relac;oes sociais, fazendo parte do mundo da 
cidade media e sintomaticas dos estilos de vida, bern dife
renciados das das grandes metr6poles, onde esse tipo de 
relac;oes s6 bern mais Ionge se podem encontrar. 

Assim, reunem-se num mesmo espac;o redes de vizi
nhanc;a, redes informais locais, onde sao muito importan
tes as redes de solidariedade local (parentesco, alian<;a, 
vizinhanc;a, posse da terra e prestfgio social) e, ainda, 
redes de relac;oes sociais externas (emancipadas) que 
fazem com que os indivfduos da comunidade passem a 
estar integrados em diversas conchas sociais, desde as de 
vizinhanc;a ate as regionais e internacionais. 

Esta realidade, sin6nimo de uma integrac;ao social 
dificilmente encontrada em espac;os metropolitanos, 
expressa estilos de vida pr6prios das cidades medias. Nao 
aquele da mediocridade (LAJUGIE, 1973, p. 4 1) relaciona
dos com a provincia, em contraponto com o que nos diz 
REYNAUD (1981 , p. 78) sabre o centro, "Ia onde as coisas 
acontecem", mas aqueles resultantes de urn ciclo de vida 
que se integra num espac;o onde podemos encontrar uma 
boa parte dos servic;os de uma grande metr6pole e as con
dic;oes de vida de urn espac;o pouco massificado, sem 
gran des deseconomias de esc ala ( dificuldades de trans
partes, pressoes, falta de tempo, dificuldade de aloja
mento, durac;ao das deslocac;oes quotidianas, poluic;ao), 
porque "a evoluc;ao acelerada da vida moderna, colocou 
em questiio os lugares comuns e valorizou singularmente 
as cidades medias na opiniao publica" (LAJUGIE, 1973, 
p. 42). 

E isto sucede porque cada vez e mais facil transformar 
em espectaculo o tempo e o espac;o. Na realidade, ja niio 
precisamos de grandes procuras para a produc;iio de gran
des tempos ou espac;os de espectaculo. Na verdade, pode
mos encontrar, por exemplo, franchisings em muitas 
pequenas cidades, novas estruturas comerciais, portadoras 
de novos consumes, em diversas cidades medias. E esta e 
uma constatac;iio das cidades medias: a estrutura de despe
sas das suas populac;oes aproximam-se das Areas Metro
politanas e as categorias s6cio-profissionais assumem 
agora as desigualdades. Isto porque, cada vez mais, viver 
numa cidade media, ou na sua periferia e tambem viver 
num espac;o mais vasto de ligac;ao rapida (em termos 
imateriais e tambem ffsico) a outros espac;os (a metr6pole 
e ao mundo). Mas, como afirma LAJUGIE (1973, p. 62) o 
que conta para os habitantes das cidades medias, como 
para os outros, niio sao apenas as condic;oes de vida de que 
eles beneficiam no presente, mas tambem, e para alguns 
principalmente isso, as perspectivas de manutenc;ao e 
melhoria das sua condic;oes de vida, o que dificilmente se 
perspectiva, a curta prazo, nas grandes aglomerac;oes 
urbanas portuguesas. 
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A promoc;ao de cidades medias apenas consegue todo 
o seu sentido numa 6ptica de desenvolvimento regional e 
de ordenamento do territ6rio, quer dizer, num quadro 
politico de arrnadura urbana diferenciada mas coerente 
(LAJUGIE, 1973, p. 119). 

A compreensiio dos processes em que estiio envolvidas 
as redes de cidades deve pressupor a analise dos fl.uxos 
entre cidades e a considerac;iio de todas as potencialidades 
em termos de redes de inovac;ao e de sinergias multiplas 
(recursos materiais e imateriais, importancia crescente da. 
imagem da cidade e das diversas especificidades num 
contexte de globalizac;ao variado). Os meios inovadores 
assumem neste ambito uma influencia que nos parece 
decisiva para o ritmo de crescimento e o conteudo dos 
"meios urbanos" (preferencialmente nas metr6poles), mas 
tambem nas cidades de menor dimensao (pequenas e 
medias cidades). Quando se pensa nesta perspectiva de 
meios inovadores, esta-se a direccionar a analise "para 0 

entendimento das razoes que conduzem a que determi
nadas areas sejam mais dinamicas na criac;ao, difusiio e 
generalizac;iio do uso de inovayoes tecnol6gicas (conside
radas num sentido amplo, niio s6 na industria, como 
tambem nas outras actividades com ela correlacionadas ou 
num ambito mais alargado). 

Empresas, cidades, territories mais vastos sao con
frontados com grande frequencia com o imperative da 
competitividade, quer a escala nacional, quer no quadro da 
concorrencia internacional. Decorre deste facto uma 
necessidade crescente de adaptac;ao continua as mudanyas 
das conjunturas econ6micas, sociais, tecnol6gicas, sem a 
qual registam uma perda de importancia as mais diversas 
escalas. E neste quadro que o espac;o geografico assume 
uma dimensiio estrategica que permite distinguir diferen
tes territ6rios, cidades, empresas, em "ganhadoras" ou 
"perdedoras", ou seja, a oposiyiio de territories dinamicos 
a espayos marginais (economica e socialmente ... ). As acti
vidades existentes, as especificidades desenvolvidas, o 
contexte dos lugares, a imagem de marca, a dinamica 
criada, levam assim a que o "meio" seja considerado com 
uma verdadeira dimensao estrategica. 

A inovayiio tecnol6gica e as novas tecnologias desem
penham urn papel importante sobre os meios urbanos, 
principalmente nos de pequena e media dimensiio, se pen
sarmos no conteudo e potencialidades qualitativas em 
termos de actividades e externalidades de todos os tipos, 
em miio-de-obra disponfvel, acesso a informayao, fac
tores fundamentais na organizayiio das empresas (Fig. 6). 

Inova~ao Tecnologica 

A I t E , . 
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Acumula~ao Social 

- Quadros 
- Engenheiros 
- Investigadores 
- Tecnicos 
- Openirios especializados 
- Universitarios 

cumu a~ao conom1ca 

- Actividades de ponta 
- Externalidades de servi9os 
- Forma9ii0 
- Investigac;ao 
- Informayoes 

~ 
/ Equipam~entos 

Desenvolvimento Econ6mico Local 

Procura Social: Quadro de vida 
- Alojamentos 
- Equipamentos 
administrativos 
comerciais 
escolares 
culturais e de lazer 

L Croscimento U•bano 

' Procura Economica: "meio" 

- Transportes 
- Espac;os especfficos 
- Imobiliiirio de empresa 
- Sinergias 
- Partenariados 
- Subcontratayao 

Fig. 6- Inovar;:ao tecnol6gica e crescimento urbana 
(Fonte: Andre FISHER, 1994, p. 102) 



Desenvolvem-se, desta forma, novas actividades mais 
dinamicas, elementos chave para a renova<;ao da base 
econ6mica e social das cidades e para o aparecimento de 
novos espa<;os de actividades (industriais), que contribuem 
para modificar as hierarquias espaciais tradicionais, refor
<;:ando a importancia dos territ6rios que congregam tais 
atributos. 

A acumula<;:ao econ6mica leva a emergencia de uma 
procura especifica em termos de "meio", a que se 
acrescenta uma acumula<;:ao social, fonte de novas 
exigencias em materia de quadro de vida (FISCHER, 1994, 
p. 101). Esta dupla acumula<;ao no ambito de uma 
certa concentra<;ao espacial conduz a urn desenvolvi
mento da economia local e correlativamente a urn cres
cimento urbano, perspectivado na sustentabilidade dos 
processes de intervenc;ao no sentido da qualidade 
ambiental. 

Neste contexto de "desenvolvimento" das cidades de 
pequena e media dimensao sao criadas novas necessidades 
e consequentemente reclama-se a implementac;ao de uma 
polftica que ajude a resolver os novos problemas 
decorrentes da evoluc;ao econ6mica e social (A YDALOT, 
1985, p. 405). A vida no meio urbano e tambem a vida no 
seio de equipamentos colectivos. E, de facto, uma vida em 
que se coloca o contraponto e a complementaridade de 
servic;os e espa<;:os publicos e privados. No caso da cidade 
media, a gestao das relac;oes entre estes espac;os e servic;os 
parece ser conseguida de uma forma mais adequada, 
enquanto modos de actuac;ao que afectam a generalidade 
da populac;ao. Na realidade, as situa<;:5es de exclusao 
social, de inseguranga, de falta de justic;a distributiva 
nao assumem nas cidades medias da Regiao Centro as 
proporc;oes que atingem nas cidades das regi5es metro
politanas de Lisboa e Porto. De igual modo, os servic;os e 
os espac;os publicos parecem conseguir atingir melhor os 
objectives para que foram criados. 0 jardim ou o passeio 
publico, a "baixa" das cidades medias, muitas vezes o seu 
centro comercial virado para a rua - a ceu aberto - , 
mantem uma imagem de seguranc;a e lazer que nao 
encontramos nas das grandes metropoles. 0 Estado 
autarquico parece conseguir manter uma presen<;:a forte 
nas sociedades das cidades medias, embora a sociedade 
pos-moderna, que tern vindo a promover as iniciativas 
privadas mesmo em areas que no perfodo fordista cram da 
exclusiva responsabilidade do Estado Providencia, assuma 
uma grande parte da promoc;ao do desenvolvimento destas 
cidades. Este desenvolvimento e conseguido atraves de 
uma terciariza<;:ao flexfvel, assumindo, quer a perspectiva 
de que small is beautiful, quer, pelo contrario, contri
buindo com grandes investimentos que passam a definir a 
imagem dos centros urbanos, atribuindo-lhes uma certa 
primazia funcional especffica. 

Regiao Centro: um estilo de vida nao metropolitano 

A Fig. 7 procura sintetizar muitas das referencias 
efectuadas anteriormente, isto e, a presenc;a de dois 
tipos de urbanizac;ao: uma urbanizac;ao difusa e outra 
resultante da concentrar;ao de populac;ao e estruturas. 
Efectivamente, "uma amilise de pormenor permite 
identificar duas unidades espaciais cuja linha divi
s6ria se inscreve de SSW para NNE, da Serta ate Aguiar 
da Beira, e que serve de separar;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). 

Os centros urbanos medios concentram as manifesta
c;oes de desenvolvimento e difundem-no segundo direc
<;:5es preferenciais, em grande medida condicionadas pelas 
vias-de-comunicar;ao. 0 Interior da Regiao Centro apre
senta urn povoamento mais concentrado em nucleos mba
nos, sendo visfvel uma certa predominancia dos centros 
com mais de 2000 habitantes sobre os de menos de 2000 
que sao mais frequentes no Litoral. Assim, no Interior, a 
atractividade populacional nao permite que nenhum dos 
centros ultrapasse os valores populacionais das principais 
cidades do Litoral (Coimbra, Leiria, Aveiro). Trata-se da 
urbanizac;ao resultante do processo de concentra<;ao de 
equipamentos e pessoas, sem compensac;ao directa das 
areas de influencia desses centros organizadores do 
espac;o. 

Efectivamente, como foi ja referido acima, tambem a 
imagem projectada pela cidade para 0 exterior e impor
tante. Como afirma FERRAO a cidade global tern que pos
suir uma imagem ou como diz MAILLAT uma polftica de 
imagem (nao apenas turfstica mas tambem produtiva, a do 
saber-fazer, a de imagem capital, anteriormente referida) 
expressa nos meios inovadores e assumida por intermedio 
de uma integra<;ao local/global, e que conjuntamente com 
a massa crftica permite fazer a diferenc;a - produzir novas 
iniciativas e nao apenas decalcar as boas iniciativas exis
tentes em espac;os ganhadores. E a promoc;ao destes 
objectives nao passa pelo crescimento das cidades medias. 
De facto, como afirma MAILLAT, a metropoliza<;ao e 
mesmo urn risco a evitar, nao se trata de ajudar as cidades 
medias a tornarem-se maiores, mas sim promover urn 
certo modelo de vida urbano (LAJUGIE, 1973, p. 105). Mas 
definir urn tamanho 6ptimo de cidade e trabalho vao e 0 

tamanho das cidades deve exprimir o valor que a comuni
dade da a urn bern economico fundamental: o espa~o 

ordenado (Idem, p. 97), numa sociedade programada 
(TOURAINE, 1969). 

0 ordenamento na Regiao Centro pode passar por uma 
estruturac;ao estrategica de cidades proximas e com 
importancias relativas diferenciadas. Refira-se nomeada-
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Fig. 7- Eixos de desenvolvimento urbano. Popula~ao residente em lugares com mais de 1000 habitantes. 

(Fonte: INE, Censos, 1991) 

mente o agrupamento de cidades promovendo a comple
mentaridade de func;;oes e economias de escala no forne
cimento de servic;;os publicos (administrac;;ao, saude, edu
cayao, protecviio social) e privados (servic;;os pessoais e 
servic;;os as empresas). Desta forma a Regiao Centro pas
saria a integrar os seus principais centros urbanos em 
concentrac;;oes (faixas e eixos) de que se referenciam 
(Fig.7): 

- Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Lousa, 
(Pombal?). 
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-Leiria, Marinha Grande, Batalha, (Pombal?). 
- A veiro, llhavo, Agueda, Ovar. 
- Viseu, Mangualde, Tondela, Sao Pedro do Sui. 
- Guarda, Covilha, Fundao, Castelo Branco, 
- Manteigas, Seia, Gouveia, Oliveira do Hospital. 

Esta reorganizac;;ao espacial implica a valorizac;;ao dos 
espac;;os suburbanos e periurbanos e mesmo a integrac;;ao 
de espac;;os de acc;;ao directa da cidade de muitas areas de 
morfologia e mesmo "personalidade" rural . Esbatendo-se, 
assim, as diferenc;;as entre o urbana e o rural, a sociedade 



contemporanea tern presenciado a diversificac;:ao de 
modos de consumo e de formas de trabalho que contri
buem, em conjunto, para a reestruturac;:ao dos modos 
de vida das populac:t5es e, concretamente, das famflias. 
Assim, trabalho e consume assumem implicac;:oes 
espaciais que transformam o urbano e o rural, diluindo as 
suas fronteiras (GAMA MENDES, 1992; REMY e VOYE, 
1994; GARNIER, 1984; LEFEBVRE, 1970 e 1974; PAHL, 
1984; SALGUEIRO, 1992) e valorizando novas relac;:oes que 
estabelecem outras hierarquias, estruturando o espac;:o com 
base numa nova organizac:tao social que se ancora em 
novas centralidades de descentralizac:t6es urbanas, coin
cidentes, coalescentes ou complementares no tempo e no 
espac;:o. 

Se, no seu infcio, o processo de expansao urbana se 
assemelhava a urn esquema simples de dispersao de uma 
"mancha de 61eo" nao se pode, actualmente, negar que 
essa e uma imagem que ilustra apenas o modo de implan
tac:tao espacial de areas construfdas em situac;:oes de urba
nizac;:ao difusa; esse e o significative papel estruturador, 
em termos espaciais, que as cidades medias e pequenas 
cidades apresentam, ao funcionarem como motor de 
desenvolvimento de urn espa9o mais amplo, cujo atributo 
fundamental e a apropriac;:ao de uma parte desses mesmos 
espayos, atraves de formas cada vez mais descontfnuas e 
combinat6rias do espac;:o, das mentalidades, morfologias e 
das relac:t5es sociais. 

A capacidade de atracc;:ao de urn centro sobre o espa9o 
envolvente permite interpretar, de forma adequada, as 
relay5es que se estabelecem entre cidade e campo, assu
mindo-se que os lugares exercem diferentes pressoes 
sobre os indivfduos e condicionam os seus comporta
mentos, sendo as caracterfsticas espaciais determinantes 
do quotidiano das pessoas - densidade de construc;:ao, rede 
de comunicac;:6es, posic;:ao relativa, relac:t6es interpessoais -
(resultado de urn sem numero de acc;:oes individuais ou 
institucionais) importantes na forma como actuam, condi
cionando a maneira como se atribui significado as rela
c:t5es de produc:tao e de reproduc:tao social. 

Este facto, implica a valorizac;:ao de oposic:t6es que nao 
sao tanto entre o urbano e o rural, mas, principalmente, no 
seio do urbano e fundamentalmente na transic;:ao ~ntre o 
urbano e o rural (suburbano, periurbano, rurbano). Por 
isso mesmo, viver no campo ja nao implica trabalhar na 
agricultura. Na realidade, "as cidades actuais, pela inte
grac;:ao de espayos cada vez mais alargados e pela criac:tao 
de espa9os periurbanos e suburbanos com ligay6es prefe
renciais ao centro urbano, permitem que se possa viver na 
cidade a maneira dos alde6es e que se possa viver na 
aldeia como citadinos. Esta maneira de viver revela-se 
especialmente significativa em situac;:oes de urbanizac;:ao 
difusa" (SANTOS, 1998). 

Regiiio Centro: um estilo de vida niio metropolitano 

A delimitac:tiio entre o urbano e o rural envolve, pois, 
uma diversidade de situac:t6es que vao desde o urbano -
espac;:o denso em construc;:ao, fluxos e relac;:6es -, ate ao 
rural intermitente nos mesmos parametres, passando por 
espac;:os de suburbios residenciais, industriais, comerciais 
e de servic:tos; inclua-se ainda, aqui, a periurbanizac;:ao 
crescente, sorvedoura de espac;:o nao construfdo, ou a 
rurbanizac:tiio de espac;:os, onde as relac;:oes com o urbana 
sao tambem importantes. 

A cidade e o principal elemento de esu·uturac:tiio espa
cial na sociedade contemporanea. As redes de cidades 
tern, nos ultimos anos, mostrado o papel significante das 
denominadas cidades medias nessa estruturac:tiio, j a que na 
p6s-modernidade a grande metr6pole parece niio conse
guir dar resposta local aos anseios da populac:tiio em geral. 
A procura de melhores condic;:oes de vida, as preocupa
c:t5es ambientais e a globalizayao dos fen6menos transfer
roam a cidade media num objecto de estudo privilegiado 
capaz de integrar os estilos de vida relacionados com a 
qualidade de vida, as relac:t5es com o ambiente e as aplica
ct5es locais de projectos globais, funcionando as meu·6po
les, do mundo desenvolvido, como imagem de projecc.;ao 
mundial da consagrayao ou rendic.;ao desses projectos. 

A Regiao Centro e uma divisiio administrativa que ao 
niio integrar espac:tos metropolitanos mas apenas cidades 
medias e pequenas cidades se torna, por excelencia, urn 
espac;:o de amHise destas tematicas. 
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