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RESUME 

1-TENDANCES DE TERTIARISATION DES CAMPAGNES 

Tertiarisation de Ia population active. 
Tertiarisation des residents des campagnes: depuis Ia zone p6riurbaine 

jusqu'A Ia campagne profonde. 
Terciarisation exteme de Ia population agricole. 

2- DIVERSIFICATION DE LA NATURE DES ACTIVITES DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Limites (structurelles, sociales et qualitatives) de Ia modernisation agri
cole de l'industrie agroalimentaire. 

Renovation de J'agroalimentaire rural et developpement de Ia commercia
lisation directe. 

Des solutions familiales aux solutions collectives. 

3-TERTIARISATION PAR LE TOURISME RURAL ET AUTRES 
FORMES DE TOURISME 

Commerdalisation de services proposes sur !'exploitation agricole: Joge
ment, restauration, activites sportives, recreatives et culturelles. 

Developpement et differentiation rurale de l'offre et de Ia clientele touris
tiques au Portugal. 

SUMMARY 

1. TENDENCES TO TERTIARIZATION OF FIELDS 

Tertiarization of the active population. 
Tertiarization of those residents in rural areas, from peri-urban to remote. 
Extemal tertiarization of the actual farming population. 

2. DIVERSIFICATION OF THE NATURE OF AGRICULTURAL 
EXPLOITATION ACTIVITIES 

Limits (structural, social and of quality) of agricultural modernisation for 
the food production industry. 

Renovation of rural agricultural food production and development of direct 
commercialisation. 

Family and collective solutions. 

3 . TERTIARIZATION THROUGH AGRO-TOURISM AND OTHER 
FEATURES OF TOURISM IN RURAL AREAS 

Commercialisation of services supported by agricultural exploitation: lod
gings, restauration, sports, recreational and cultural activities. 

Rural development and differentiation for supplying tourist demand in 
Portugal. 



1 . Tendencias de terciarizafilo dos campos 

A terciarizacao da populac,:ao activa ~ uma constante na modernizacao das 
sociedades , pelo aumento da procura de bens e servicos nao s6 pelas pessoas 
como tambem pelas empresas. Neste ultimo caso, prende-se com a introducao 
de novos processos de producao, cada vez mais mecanizados e automatizados, 
e com a sua inserc,:ao em contextos econ6micos e financeiros alargados e for
temente concorrenciais, tornando fundamentais, a par dos equipamentos e das 
tecnicas, a gestlio, a informacao. a relacao com outras empresas ou o marketing. 

Portugal vern participando nesta tendencia geral, pelo que, de 1970 a 1981 , 
a populacao activa no terci<trio passou, no Continente, de 34,1% a 41,8%. 
Os acr~scimos foram particularmente elevados nos distritos de Faro ( + 17,6%) 
e Coimbra ( +9 ,4% ), com func,:Oes marcadaffiente «turfsticas» e «universit<irias•, 
mas tambem muito significativos em distritos do interior. Os aumentos dos 
valores percentuais da populacao activa no tercimo alcancaram 13,9% no de 
Portalegre, 13,8% no de Beja, 11,4% no de Braganc,:a, 10,1 % no de Castelo 
Branco e 9, 4% no de Evora. Trata-se, indiscutivelmente, nestes casos de dis
tritos ainda fortemente rurais, considerando como indicadores da sua rurali
dade a populacao residente em aglomerados de menos de 2 000 habitantes e 
a isolada ou a populacao activa no sector primmo (Quadro I). Em 1981, o 
sector terciario ultrapassava 60% no distrito de Lisboa e rondava 40% nos dis-

QUADRO 

Pop. resid. (%) Pop. activa (%) Pop. activa (%) 
Distritos lugares <::: 2000 no sector primario no sector terciario 

hab. (1981) (1981) (1981) 

Viana do Castelo 92,1 46,7 24,4 
Braga 83,9 18,8 24,8 
Porto 52,9 8,1 40,5 
Vila Real 86,9 54,0 27,5 
Bragan~a 81,5 52,2 29,3 
Aveiro 76,3 19,8 26,7 
C oimbra 76,4 25,4 40,8 
Leiria 79,2 27,3 30,5 
Viseu 89,6 50,5 25,7 
Guarda 80,2 44,0 26,2 
Lis boa 19,4 4,2 63,3 
Santar6m 63,8 26,6 37,2 
Setubal 26,9 9,6 46,1 
Castelo Branco 74,8 33,0 31,7 
~ortalegre 61 ,4 36,0 39,6 
Evora 52,6 38 ,2 37,8 
Beja 63,5 43,5 35,2 
Faro 60,0 25,0 47,4 
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FIG. 1- Popula9i1o residente em 1981 (%)nos lugares de 2000 hab. ou menos. 
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tritos do Porto e Coimbra, bern como nos de Portalegre, Evora e Santarem, 
entre os dois n!veis situando-se os de Setlibal e Faro: os valores mais baixos 
continuavam, todavia, a verificar-se nos do interior ou em distritos litorais com 
acentuada fun~o industrial e muitos openirios na sua popula~ao activa. 

Descendo a an.Uise aos concelhos, releva-se a ruralidade do povoamento 
(Fig. 1) no Norte e no Centro, com exce~o de concelhos compreendendo as 
capitais de distrito (Braga, Coimbra, Vila Real, Bragan~a. Viseu, Guarda e 
Castelo Branco), de concelhos industriais (Manteigas e Covilha) e de conce
lhos litorais integrados na ru-ea metropolitana do Porto. No sul, pela dimensao 
das aldeias alentejanas o limiar dos 2 000 habitantes nao permite opor rurali
dade e urbaniza~o da popula~o. aquela sendo mais acentuada do que o sugere 
a figura. 

Paralelamente, o sector terciru-io era dominante, em termos de emprego, 
em concelhos com capitais de distrito (Bragan~. Vila Real, Aveiro, Viseu, 
Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarem, Portalegre, Evora, Beja e Faro), 
na maior parte dos concelhos da zona norte da <irea metropolitana de Lisboa 
e em alguns da parte sul, mas tambem noutros concelhos do interior (Castelo 
de Vide, Crato, Elvas) ou do litoral (Nazare, Sines e a maioria dos concelhos 
do Algarve), designadamente onde e importante a fun~o turfstica (Fig. 2). 

Pormenorizando um pouco mais a an<ilise, observe-se a tftulo de exem
plo, uma sub-regHio periferica, da raia da Beira Interior (Fig. 3). A populavao 
activa no tercimo alcan~ valores particularmente altos nas freguesias corres
pondentes as sedes de concelho (Sabugal 61,8%. Almeida 49 ,l %, Penama
cor 48,6% e Idanha-a-Nova 40,3%), nas que contem as principais passagens 
da fronteira ou lhe sao vizinhas (Vilar Formoso 82,1 %, Castelo Born 39,6%, 
Segura 34,4%), nas que registaram algum desenvolvimento industrial, de que 
o Souto eo melhor exemplo, em muitas outras junto da fronteira, com algumas 
actividades induzidas pela localiza~ao, directa ou indirectamente (emigravao 
e retoroos mais precoces) (Nave de Haver, Aldeia da Ponte, Lageosa, Aldeia 
do Bispo e Foios, todas com mais de 20% de popula~o activa no terciario). 
sem esquecer Monfortinho (59%), de importante funcao turfstica/termal. 

Nas regioes urbanas a terciarizacao das <;oroas periurbanas deve-se fun
damentalmente a densifica~o da populavlio que af reside, muito embora 
trabalhe na cidade proxima, de onde muitas vezes emigrou. Por sua vez, 
a terciarizacao das coroas rurbanas corresponde a moderniza~ao da agri
cultura libertadora da forca de trabalho, pela mecanizacao e especializacao 
produtiva, pela externaliza~o de certas actividades de transformacao e 
comercializacao, pelo recurso a inputs proporcionados pelo comercio e a 
servicos diversos (tecnicos, de credito, seguros, etc.) e pela producao para o 
mercado. 
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FIG. 2 - Populayao activa no sector terciario (1981). 
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PIG. 3 - Popula~iio activa no sector tercimo (% popul~o residente activa) (1981). 
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As novas gerac<>es de raiz rural e agrfcola respondem positivamente as 
oportunidades de emprego local e regional e criam inclusivamente os seus pr6-
prios empregos terciarios (comercio, transportes, servicos de apoio a activi
dade agrfcola), no geral de mais prestfgio, j<i que limpos e de reduzido esforco 
ffsico. Algumas actividades terciarias destas areas sao fundamentais, na medida 
em que respondem nao a procura local mas a procura urbana, entre a qual figura 
a de turismo e lazer, com destaque para a restaur~ao e similares, de fre
quencia marcadamente de fim-de-semana e estival. 

Nos campos profundos a terciarizacao passa pela agricultura, pela pro
cura de hens e servicos da populacao agricola, de outra populacao residente, 
em particular al6gena (reformados da cidade) e de populacao flutuante, de pas
sagem ou em ferias. 

A terciarizacao atinge a pr6pria populacao agrfcola. Sao significativas 
as percentagens de produtores agrfcolas individuais que trabalham fora das 
suas exploracoos no comercio, hoteis, restaurantes, transportes e servicos 
remunerados diversos, particularmente nos concelhos com sedes de dis
trito, nos com importantes passagens de fronteira, nos das regi6es urbanas, 
sobretudo na area metropolitana de Lisboa e do Baixo Mondego, bern como 
em concelhos com intensa actividade nos transportes, que exemplificamos com 
os do Vale Tejo, de Lisboa a Abrantes, e muitos outros do distrito de Porta
legre (Fig. 4) . 

A terciarizaclio dos agregados familiares agrfcolas aparece ainda mais mar
carla quando se considera, no conjunto das pessoas dos mesmos que trabalham 
fora das respectivas exploracoes em actividades nao agrfcolas, as que o fazem 
em actividades terciarias (Fig. 5). Sobressai entao quase todo o Portugal inte
rior e sui, e em especial o vale do Douro, a regiao de Lisboa, o vale do 
Tejo, com excepeao dos concelhos mais industrializados, eo Baixo Mondego 
(Figueira-Coimbra), com prolongamentos ate Tondela, Carregal do Sal e 
Alvaiazere. 

Trata-se fundamentalmente de actividades comerciais, por grosso e a reta
lho, de servicos de transporte e de servicos oficiais acessfveis em termos de 
emprego aos membros mais jovens e com alguma instrucao, que respondem 
a procuras essencialmente novas, pela urbanizacao dos val ores e consumos e 
pelas disponibilidades monetarias permitidas pela diversificacao das fontes de 
rendimento das famflias residentes, entre as quais relevam a emigracao e a gene
ralizacao das reformas dos rurais, principalmente em meios humanos bastante 
envelhecidos. 
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FIG. 4- Produtores agrlcolas individuais que trabalham no comercio, hotelaria, restauras;iio 
e coutras actividades remuneradas» (%; RAC; 1979). 
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FIG. 5 - Pessoas dos agregados familiares dos produtores que trabalham em actividades 
tercilirias, em percentagem das que trabalbam fora das respectivas explora96es em 

actividades nao agrlcole.s (RAC; 1979). 



2. Diversifica~ao da natureza das actividades das explora~oes agncolas 
pelo desenvolvimento de actividades niJo especificamente agnco/as 

A moderniza~o da agricultura identifica-se, numa primeira fase, com o 
aumento da produtividade, pelos investimentos, divisao vertical do trabalho, 
especializa~ao, intensificacao, forma~o profissional. Na puropa comunitaria 
os seus exitos conduziram a dificuldades novas, derivadas da abundAncia, falta 
de escoamento, acumulacao de excedentes, descidas dos pr~os e dos rendi
mentos, com remunera~o limitada do trabalho e inviabilidade de muitas explo
racoes, desfavorecidas por condic6es estruturais (dimensao, parcelamento) e 
ambientais, como nas regi5es montanhosas (custos de produ~o acrescidos, pela 
interferencia do clima e dos declives; isolamento face aos centros de abaste
cimento e as areas de consumo/mercado), o que arrastou a tend!ncia para a 
desertificacao humana de vastas cireas. 

Perante as limitacoes do produtivismo e o exodo rural consequente, os 
esforcos reorientam-se, cada vez mais, para a diversifica~o da produ
cao e das formas da sua valoriza~ao (agricultura de povoamento). Esta 
envolve crescentemente a transforma~ao e a comercializac;ao a partir das 
pr6prias explora~oes agrfcolas, os produtos finais passando de marginais 
a centrais em termos econ6micos, jci que valorizados pela sua qualidade e 
originalidade, sem ruptura com a tradicao. 0 processo pode contribuir 
tambem para melhorar a imagem da regiao e a sua capacidade de atraccao 
turfstica. 

Por outro lado, «O desenvolvimento do sector agro-alimentar indus
trializado apoiou-se na reducao dos custos, na normaliza~ao dos produtos, na 
uniformizacao dos gostos e na rapidez de prepara~o dos alimentos. Isso 
permitiu-lhe o actual controlo do essencial do mercado, mas nao da sua 
totalidade. Ao seu lado ba todavia Iugar para outro tipo de produtos para 
outros consumidores mas sobretudo para outros momentos do consumo• 
(M. BARBEZANT, 1989, p. 14). 

Existe, de facto, uma procura real para os produtos portadores duma ima
gem de autenticidade, de natural, e ligados a uma certa tradic;ao. Numa pri
meira fase, trata-se de pequenas produC(>es domesticas preparadas pela mulher 
e vendidas, em conjunto com alguns excedentes de produc;ao, directamente ao 
consumidor, com significado monetcirio marginal e irregular. Depois passa-se 
a uma conceJX:ao multifuncional da explora~ao agrfcola, destacando-se a sua 
func;ao comercial a par da de produc;ao, podendo aquela tornar-se preponde
rante e orientar esta. 

A 16gica geral baseia-se na desloca~o de funcoos e de mais-valias para 
montante da cadeia alimentar, renovando o agro-alimentar campones e per-
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mitindo complementos de rendimento com pouco investimento, mesmo sea o~o 

e individual e nao colectiva. Como a transforma~o e comercializ~ao tendem 
a remunerar o tempo de trabalho a nfveis superiores ao da produ<;ao, tornam-se 
por isso vitais para muitos agricultores e explorac5es . 

Em sfntese, valoriz~o domestica e artesanal de materias-primas produ
zidas na exploracao, pela sua transforma~o e venda directa a retalho, na explo
racao, na beira da estrada, no mercado, em restaurantes e cafes, em lojas 
do local e da regiao e ate mesmo por correspondencia; e valorizacao da 
mao-de-obra disponfvel, na transformacao e na comercializa~o. alargando a 
perspectiva comercial a actividades tradicionais de conserva~o com vista ao 
autoconsumo fora das epocas de produ~o (marmeladas, pates, enchidos e fuma
dos de carne, queijos curados, etc.). A anima-las esta a procura por parte das 
classes recentemente urbanas, saudosas das especialidades da suajuventude na 
terra natal, e dos estratos burgueses urbanos, de forte poder de compra, des
confiados das ofertas provenientes de produeoes intensivas e das ind6strias agro
-alimentares, tidas por pouco naturais e pouco frescas (complexidade dos circuitos 
de comercializacao), e podendo permitir-se uma alimentacao menos standar
dizada e mais cara. Por outro !ado, sobretudo ap6s Maio de 1968, uma parte 
dos consumido'res procura cada vez mais produtos bi616gicos, por reaccao 
ideol6gica a agricultura e comercializacao capitalistas e a degradacao do 
ambiente e da qualidade de vida e da alimentacao. 

0 exito das iniciativas depende assim fortemente da defesa da qualidade 
e da especificidade do produto , da manutencao da sua autenticidade, sem pre
jufzo da inovacao e do desenvolvimento de atributos comuns a producao indus
trial (higiene, apresentacao, regularidade da oferta), a par da adequada 
comercializacao, local, regional ou mais vasta. Alias, «la filiere bio se struc
ture rapidement au niveau europeen. Siciliens, Espagnols, Hollandais et Alle
mands sont sur Ia breche. A peine plus loin, les Israeliens se preparent 
activement. Les gouvernements de ces pays ont realise !'importance croissante 
de ce micromarcM et les enjeux de cette reconversion de !'agriculture» 
(V. MA.RGERIE, 1989, p. 197). 

Sao, no geral, as explorac5es pequenas e medias que mais se interessam 
pe1a venda directa das producoes (as minifundiarias nao disp5em de exceden
tes). muito embora a dimensao, mesmo se expressa em termos econ6micos , 
tenha menos significado que o sistema de producao. Na oferta distinguem-se 
os produtos nao transformados (hortalicas. frutas, flores , mel, ovos, animais 
vivos de capoeira), os produtos transformados (derivados do Ieite, nomeada
mente queijos, compotas , vinho, carnes fumadas, enchidos, pratosja cozinha
dos de pato, coelho, etc.), os produtos «biol6gicos• e tambem produtos da 
recoleccao (carac6is, cogumelos e amoras silvestres). 
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Porque a venda directa individual exige tempo, e mais comum na agri
cultura familiar em que a mulher e domestica e na fase do ciclo de vida da fami
lia com presen~ de duas gera¢es de adultos (tempos livres; necessidades quanto 
a rendimentos) . A insercao colectiva no conjunto dos circuitos de comercia
lizacao permite ultrapassar certos condicionamentos de expansao do mercado 
para alem do local (necessidade em muitos casos de deslocaclio do consumi
dor), aumentando as possibilidades de escoamento ede valorizacao, muito embora 
os custos nero sempre compensem a opelio relativamente a intervenclio do sec
tor comercial profissionalizado. 

Para que os agricultores desenvolvam com ~xi to a venda directa na explo
racao importa que sejam capazes de conseguir a adaptacao dos ciclos de pro
ducao e dos-ciclos de venda, de gerir o trabalho eo caracter aleat6rio da funcao 
comercial, que disponham de conhecimentos tecnol6gicos para a transformacao 
das suas produc6es, e que sejam capazes de criar e utilizar uma rede de relac6es 
basica para a comercializacao das produc6es e para o acesso a informacao em 
varios campos. Capacidades que dependem do n!vel de formaclio e dos per
cursos profissionais e sociais fora da explorac;ao (frequentacao de diferentes 
meios; responsabilidades e tomadas de decisao) , mais comuns nas zonas 
urbanizadas. 

A venda directa iambem e habitual nos meios rurais com faro !lias de domi
nante operaria ou terciaria, bern como nos de desenvolvimento tur!stico, desig
nadamente de turismo na explorac;ao agr!cola e sobretudo nas areas de montanha 
(em Franca, Vosgos, Alpes, Macico Central) e desfavorecidas em que o turismo 
rural abrange a restauracao na exploracao e onde sao comuns a presen~ de 
neo-rurais instalados na agricultura. 

Produzir, transformar e vender e assumir simultaneamente tres profiss6es 
bern diferentes e exigentes, realiza-Ias com exito ao n!vel da qualidade, da pro
dutividade do trabalho e da efici~ncia econ6mica e globalmente, aceitando tare
fas suplementares, alem da tarefa da producao agr!cola. Algumas destas tarefas 
poderao, todavia, ser exercidas mais facilmente em associac6es de agriculto
res, de entreajuda ou institucionalizadas, nomeadamente a transform~. quando 
implica saber muito especializado e equipamentos onerosos, e a comerciali
zac;ao (identificacao de mercados locais e regionais, conquista dos mesmos e 
sua conservacao), nao esquecendo que tornar-se agricultor-vendedor nao se 
improvisa facilmente com ~xito, pelo que a venda directa individual tende a 
ser essencialmente uma venda de proximidade (micro-regiao) . 

Vejamos alguns depoimentos: 
«II ressort de cet examen qu'aucunne activite ne suffirait a elle seule a pro

duire un revenu suffisant J)our le maintien du systeme de production. En regrou
pant plusieurs metiers, les eleveurs ont pu trouver uncertain equilibre econo-
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mique dimensionne a une activite de montagne essentiellementt familiale» 
(J. M. SoRBA e outros, 1989, p. 176). 

«L'exploitation agricole, familiale depuis 1927. a ete reprise par mon mari 
en 1979 / .. ./. Nos douze hectares de SAU, dont quatre plantes en fruitiers 
et un en asperges, n'auraient pas permis de vivre si nous n'avions pas ajoute 
une activite artisanale de fabrication de jus de fruits, principalement pommes 
et poires . Afin de conserver Ia valeur ajoutee sur nos productions, nous avons 
develop¢ des le depart un point de vente de detail a la ferme oil nous reali
sons 30 a 35% du chiffre d'affaires de 1 'exploitation I .. ./. En Novembre 1985 
nous avons transforme ce point de vente en une societe cooperative de con
sommateurs de produits biologiques• (V. MARGERIE, 1989, p. 196). 

Limitada, todavia, a clientela local, a venda directa individual tende a iso
lar o produtor no seu meio econ6mico, subtraindo-o a informa~ tecnica, comer
cia! . .. e dificultando a afirma~o de certificados de qualidade (produ~ao nao 
atomizada e homogenea) e a prom~ao (quantidade suficiente), condi~oes do 
seu desenvolvimento e duma maior valoriza~ao, mesmo se apenas junto duma 
clientela al6gena de passagem (deslocacoes de fim-de-semana: turismo seden
tario e turismo itinerante; turismo rural, em particular o agroturismo). 

A possfvel conquista de mercados distantes, por venda directa- privilegiar 
o contacto, o dia.Iogo, como consumidor - ou por venda por correspondencia, 
e muito mais vi<ivel em coopera~ao (diversidade da gama de produtos; regu
laridade da oferta; etiquetagens e afirma~ao de marcas com certificados de ori
gem; economias de escala, etc.): «Au depart, ii y avait un groupe de neo-ruraux 
engages des le debut de la decennie dans Ia vente directe. Dix ans plus tard , 
le canton de Vaour dispose d'un atelier complet de conserverie pour la trans
formation de produits fermiers. Mais le dynamisme commercial n'est pas tout 
a fait ala hauteur des capacites de l'equipement» (J. BERGAMO, 1989, p. 199). 

Como sublinham outros autores, «a nebulosa da venda directa precisa de 
reforr;ar a sua influencia. Para 1<1 dos grupos que se constituem, urn pouco por 
todo 0 lado, para transformar e vender. e preciso organizar-se para afirmar a 
sua originalidade e a1argar a sua audiencia, ao mesmo tempo que os seus 
mercados». Estas associa~6es poderao agir muito positivamente no povoa
mento e no desenvolvimento rural , j<i que intervem tanto ao nfvel econ6mico 
como social. 0 Programa Leader proporcionar<i certamente apoios ao desen
volvimento de iniciativas desta natureza as popula~6es rurais e agrfcolas por
tuguesas interessadas, quando e se forem realmente exploradas as potencialidades 
do mesmo. 
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3. Agroturismo e outras modalidades de turismo no espafo rural 

As perspectivas sao tambem sombrias para muitos agricultores portugue
ses nao dispoodo de unidades de producao, meios t&nicos e enquadrameoto 
profissional comparaveis aos dos seus parceiros comuoitarios mas deveodo 
adaptar-se rapidamente a coocorr~ocia iotra-europeia e para tal conseguir a curto 
e medio prazo ganhos consideniveis de produtividade. As apreens5es aumen
tam pelo facto de as negociacoes do GATT tenderem a agravar as condic5es 
de sobreviv~ncia da pr6pria agricultura comunitaria, atravts da reducao dos 
apoios a producao e dos pr~os, principal mente nos sectores estruturais e espa
ciais menos dotados. 

Para muitos agricultores ou filhos de agricultores e seus naturais suces
sores o presente e o futuro apenas lhes reservam a opeao do ~xodo agricola 
e rural. Alguns outros assumem-se como profissionais agrfcolas, dependendo 
do emprego e do rendimento das suas explorac5es, recusam a marginalizacao 
eo ~xodo, comprometem-se com projectos de desenvolvimento e modernizacao 
daquelas, estimulados pelos diferentes tipos de subsfdios comuoitarios e nacio
nais do perfodo de transicao. Dispondo de explorac5es pequenas e parceladas 
em areas desfavorecidas, sem reais potencialidades de produc5es de massa com
petitivas e de produc5es de qualidade com mercado acessfvel, procuram asso
ciar a actividade agricola com outras actividades, para alem da transformacao 
e comercializacao das respectivas producoes primarias, da prestacao de ser
vi~os diversos no meio rural (lojas, mercearias, bares e cafts; cantoneiros, 
carteiros, professores , funcionarios das juntas de freguesia e das Casas do 
Povo , etc .) ou nos centros urbanos pr6xiroos, e da producao artesanal. 

Nas suas estrattgias de sobreviv~ncia atraves da pluriactividade propor
cionando rendimentos coroplementares dos agrfcolas, sem perda de autonomia 
e independencia profissional e sem o afastamento quotidiano das explorac5es 
dos diferentes membros da famflia, com~am a ser encaradas as actividades 
turfsticas e recreativas, de diferentes modalidades em relacao com as poten
cialidades da exploracao e os recursos ambientais (Fig. 6). 

0 agricultor, ou a famflia agricultora, tenderao assim a comercializar, a 
par de hens agrfcolas e alimentos laborados, parques de campismo e de cara
vanismo, alojaroentos na pr6pria habitacao ou em apartaroentos especializa
dos, servicos de restauracao, limpeza, guarda de crian~. actividades desportivas 
e recreativas (nauticas, pesca, caca, hipismo, passeios de bicicleta e a pe, e 
ate mesmo os trabalhos agrfcolas, como a colheita da fruta eo cuidar dos ani
mais, a apanha de plantas aromaticas e medicinais), actividades culturais 
(artesanato, folclore, festas, feiras, romarias) eo buc6lico do seu pr6prio meio, 
de espa9os verdes, paisagens rurais humanizadas e cuidadas pelas praticas agrf-
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FIG. 6 - Turismo no espac;o rural: TH, Turismo de habitac;io; TR, Turismo rural; 
AT, Agroturismo (Guia Oficial, SET, 1990) . 
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colas, sossego convidativo do repouso, respondendo as novas necessida
des dos consumidores urbanos. A explora~ao agricola transforma-se numa 
explora~ao rural diversificada, comercial e adaptando-se aos seus diferentes 
mercados . 

.. o que distingue mais nitidamente a explora~o rural.das explo~ agr{
colas especializadas, e o Iugar que nela ocupa a venda de servi~os: associacao 
de servicos a venda de produtos caseiros (venda de pratos cozinhados, even
tualmente distribufdos ao domicflio); venda de servi~os ligados as actividades 
recreativas (acompanhamento de passeios a pe e acolhimento de crian~s na 
exploracao); venda de servi~os ligados as actividades turfsticas / . . ./; criacao 
de estruturas comerciais de proximidade / . .. I . A a~ao do agricultor consiste 
entao em transfonnar em mercadoria, sob a forma de servico remunerado, o 
que correspondia outrora a simples rela~o~s de sociabilidade aldea: o acolhi
mento na casa, as actividades recreativas ao ar livre, a subida a montanha». 
(Le Project rurale, p. 176). Atraves delas e poss!vel manter e refor~ o tecido 
econ6mico e social de muitas :ireas rurais. 

0 turismo nas explora~oes agrfcolas apenas e novo no seu carcicter comer
cia!: as quintas agrfcolas e de vilegiatura foram muito frequentadas pelos seus 
proprietarios e convidados ate a explosao tur!stica do termalismo e do veraneio 
balnear. Como noutros aspectos , a inova~ao apresenta algum atraso relativa
mente a outros pa!ses europeus e responde mais a uma procura externa nao mas
sificada e de qualidade e poder econ6mico do que a procura nacional, ate pela 
forte ruralidade da popula~o de residencia urbana, mesmo nas grandes cida
des de Lisboa e Porto, os principais centros emissores. 

Assim, por exemplo em Fran~a. o agroturismo desenvolveu-se desde os 
meados do seculo, com a generaliza~ao das ferias pagas e as facilidades de 
transporte individual, e de infcio motivou predominantemente familias de 
recursos modestos: em 1979 interessava 12 300 explora~6es e em 1988, 
16 500 (80% dos casos apenas alojamento), ou seja menos de 2% das explo
ra~oes; estas localizavam-se sobretudo nos Vosgos, Alpes e Maci~o Central, 
:ireas de montanha, de paisagem mais ou menos grandiosas e diversificadas, 
de climas agradciveis no Estio, de agricultura em crise e recessao e de aldeias 
em abandono. Pelo contr:irio, na Su!~a e na Austria vizinhas, o seu desen
volvimento foi mais precoce e mais geral e o seu contributo para o desenvol
vimento rural muito mais significativo. 

Em Portugal, o agroturismo como actividade econ6mica apenas surgiu nos 
anos 70, sob a designa~ao de Turismo de Habitacao. Em termos oficiais, tra
tava-se essencialmente de promover a dispersao territorial da actividade turfs
rica , refor~do ao mesmo tempo os afluxos de diyisas pela conquista de novos 
segmentos dos mercados emissores europeus, de elevado poder econ6mico, exi-
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g~ncias de qualidade e especificidade, designadamente no tipo de alojamento 
e alimentacao. nas relac5es humanas e no tratamento personalizado, em opo
sicao ao tratamento de massa e ao anonimato dos grandes hoteis das estAncias 
balneares ou de desportos da neve. 

De natureza difusa no espaco, este turismo levee verde assentou funda
mentalmente no acolhimento de famflias residentes, dispondo de patrim6nios 
construfdos consideniveis cuja conservacao e mesmo recuperacao se tornavam 
demasiado onerosas e dificilmente justificliveis (dimensao reduzida das famf
lias modernas) , de que sao exemplo os solares e outras habitacoes senhoriais 
da nobreza e burguesia regionais, de local~o numa exploracao agrfcola, rural 
ou mesmo urbana. Isto nao impede a utilizacao paralela de pequena pensoes, 
estalagen.S e hoteis e de parques de campismo rurais, quase sempre pr6ximos 
de superficies aquliticas (rios e ribeiras, lagos de barragens), igualmente sig
nificativos para as economias agrfcolas pelas oportunidades de emprego, embora 
irregulares e acentuadamente sazonais, e de mercado para as suas producoes, 
alimentares ou de artesanato, e para a regiao. 

No desenvolvimento do turismo de habitacao. a partir de 1979, intervie
ram as facilidades de credito oficial (Fundo de Turismo), comjuros muito boni
ficados e vantagen.s fiscais (reconhecidamente de utilidade turfstica), para 
trabalhos de recuperacao do patrim6nio arquitectural na condicao de criar e man
ter a oferta de alguns quartos (no mliximo 6 no im6vel principal e 4 em apar
tamentos anexos), com determinado nfvel de mobiliario e servicos e adequado 
conforto. 

A resposta partiu essencialmente do Noroeste, em especial do vale do Lima 
e mais ainda do concelho de Ponte de Lima: area de paisagem variada e muito 
humanizada, verdejante e fresca durante todo o ano, de povoamento denso e 
disperso, de folclore e gastronomia tfpica e de forte concentracao de solares. 
Estendeu-se depois ao sope da Serra da Estrela, a Estremadura e Ribatejo e 
ao Alentejo, a medida que se cultivava o interesse pelo Portugal desconhecido, 
suas paisagens, nao degradadas nem polufdas, estilos da arquitectura popular, 
castelos, igrejas, monumentos e museus, e mais recentemente pelas zonas de 
caca turfstica. E se banalizavam as praias saturadas e elevavam os custos da 
sua hotelaria e restauracao, muito superiores aos do campo, montanha e todo 
o interior do pafs, para iguais nfveis de qualidade e para clientes nao viajando 
em grupos numerosos. 

Muitas unidades de turismo de habitacao podem tambem ser consideradas 
de agroturismo, ja que se localizam em explorac0es agrfcolas e contam com 
alojamento resultante da remodelacao dos seus anexos, desactivados com as trans
formac0es tecnol6gicas e a externalizacao de certas func5es, muito embora a 
participacao nos trabalhos agrfcolas como actividade de animacao raramente 
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seja inclufda explicitamente no produto turfstico oferecido. Outras deverao ser 
classificadas como turismo rural por a actividade ser exercida em casas com 
caracteristicas rurais (arquitectura tfpica regional) e inseridas em aldeias ou perto 
delas, enquanto o turismo de habita~ao tende a limitar-se ao •aproveitamento 
de casas antigas, solares, casas apala~adas ou resid~ncias de reconhecido valor 
arquitect6nico, com dimens5es adequadas, mobiliario e decora<;ao de qualidade» 
(Dec.-Lei n. 0 256/86, Dec. Regulamentar n. 0 5/87). 

A natureza familiar do acolhimento e o caracter rural da localiza~o sao 
comuns as tres modalidades, logo tambem o servi~o personalizado eo contacto 
como campo. Por sua vez, no caso de servi~o de refei~oes, deve ser sempre 
seguida a cozinha portuguesa tradicional e utilizados produtos da regiao e da 
pr6pria explora~o agrfcola, com destaque para os vinhos e os queijos. 

Os apoios financeiros (subsfdios a fundo perdido, taxas de juro e prazos 
de reembolso favoraveis) para a concretizacao de projectos de turismo rural 
sao assegurados pelo Fundo de Turismo, como emprestimos directos ou atra
ves do SIFIT (Sistema de Incentivos Financeiros ao Investimento no Tursimo), 
os quais tambem beneficiam as •zonas da ~a turfstica.. Os projectos sao valo
rizados pelo seu Interesse para o Turismo (Eixos de Desenvolvimento Turfs
rico e Regi5es Especfficas de Aproveitamento Turfstico) e pela sua contribui~o 
para a redu~ao das assimetrias regionais, atraves da dinamizacao da base 
produtiva regional e da cria~ao de postos de trabalho. no essencial de natureza 
terciaria. 

Outros subsfdios poderao ser obtidos atraves do Reg. 79-A/87 quando as 
actividades turfsticas (e artesanais) se insiram em explora~s agrfcolas de regi5es 
desfavorecidas, possibilidade abrangida pelo Programa Operacional de Desen
volvimento Rural (eixo 4, do PDR) e envolvendo fundos do FEOGA, ou ainda 
pelo jovem Prograrna LEAPER, que valoriza consideravelmente o Turismo Rural 
nos processos de desenvolvimento local e regional integrado. 

Para ja, podemos avaliar a oferta do Turismo no Espa~o Rural, no infcio 
de 1989, em 195 unidades (turismo de habita~ao 81; turismo rural 77; agro
turismo 12), com 727 quartos e 1 444 camas, destacando-se em numero de uni
dades a Costa Verde, e os distritos de Viana do Castelo, Braga, Guarda, Lisboa, 
Leiria e Evora; e em m1mero de camas, Viana do Castelo (349), Lisboa (147), 
Braga (132), Evora (109), Leiria (108) e Guarda (93), por ordem decrescente. 
Por concelhos (Fig. 6), o destaque vai para Ponte de Lima (24 unidades), a 
grande dist.Ancia de qualquer outro: riqueza do patrim6nio construfdo e 
capacidade de iniciativa e de rela~5es humanas, pelo nfvel cultural dos seus 
proprieta.rios. 

A finalizar, note-se que outras incid~ncias directas ou indirectas do turismo 
rural na terciariza~ao dos campos e das: famflias agrfcolas sao devidas a uti-
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lizacao de modalidades de alojamento que vao das residencias secundarias adqui
ridas ou herdadas aos parques de campismo. das casas de familiares e amigos, 
de aldeias ou pousadas (Pi6dao), a pequena hotelaria rural. A terciariza~o 
ocorre entao pela animacao da procura de bens e servicos, em relacao com a 
presenca de forasteiros, em fms-de-semana. epocas de ferias e sobretudo no 
Verno, e pelo emprego nessas unidades de acolhimento, enquanto nas moda
lidades anteriores ocorria na pr6pria habitacao e/ou na pr6pria exploracao agri
cola e mantinha, de forma mais claramente assumida, a funcao de fonte de receitas 
complementares e mesmo suplementares, e de ocupacao de tempos de trabalho 
deixados livres pela exploracao, pela vida domestica e pela profissao dos dife
rentes membros da famflia, agrfcola ou outra. 
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