


Notas, Notlcias e Recensoes 

TURISMO E DESENVOL VIMENTO NA RAJA CENTRAL 
A paisagem eo ambiente como recursos* 

Introdu~ao 

Tendo em atenc;ao a dimensao e o crescimento 
progressive que tern vindo a registar, a actividade turfstica 
assume, na sociedade contemporanea, uma importftncia 
econ6mica fundamental. Tanto a nfvel local ou regional, 
como a escala nacional e, mesmo, mundial, o turismo 
desempenha urn importante papel enquanto gerador de 
riqueza e enquanto fen6meno capaz de contribuir para o 
desenvolvimento de economias deprimidas, nomeada
mente, atraves do aproveitamento de recursos end6gcnos. 

Nao admira, assim, que a importftncia econ6mica das 
actividades turfsticas imponha que o territ6rio seja cada 
vez mais utilizado e mesmo consumido, pondo em causa 
nao s6 os val ores patrimoniais, tanto da natureza como da 
cultura, como, mesmo, o desenvolvimento harmonica de 
populac;aese tcrrit6rio(OLIVEIRA, 1992; CRAVIDft.oeCUNHA, 
1994). De facto, o turismo, gerador de riquezas significa
tivas, mas consumidor insaciavel de recursos naturais 
varios, pode ter impactes fortemente negativos sabre 0 

ambiente, colocando seriamente em risco o ordenamento 
do territ6rio das rcgiocs implicadas, sobretudo se pensarmos 
nos fluxos turfsticos mais massificados, como os que 
afluem as regioes costeiras e os que, cada vez mais, 
atingem os espac;os de montanha. 

Estas considerac;ocs gerais sao igualmente val idas para 
o caso concreto portugucs, que nao pode ser vis to de forma 
indcpendcntc das condic;oes e das regras gerais que reg em 
o turismo na Europa do Sui e na Bacia Mediterranca. 
A acti vidade turfstica em Portugal, apesar de constituir urn 
fen6meno relativamente recente enquanto actividade 
econ6mica organizada (CRA vmft.o eCUNJIA, 1994) apresenta 
uma ja considenivel diversificac;ao e segmentac;ao, ainda 
que continue a assentar fortcmcnte no chamado turismo 
balnear literal ou turismo de sol e mar. Este e, de facto, o 
sector mais massificado, aqucle que mais nacionais faz 

Lucio Cunha** 

deslocar dentro do paise que maiornumero de estrangeiros 
atrai, sendo, portanto, o sector do mercado turfstico de 
maior significado econ6mico e de maior relevancia 
gcografica, quer pela importancia de que se reveste na 
mobilidade da populac;ao, quer pelo papel que desempenha 
na transformac;ao dos espac;os e da paisagem, quer, ainda, 
pelos impactes ambientais e sociais que gera. 

Para alcm do turismo de sole mar, outros sectores rela
tivamente importantes parecem ser o termalismo, outrora 
de grande importftncia econ6mica e geografica e que hoje 
parcce estar a ressurgir, ainda que com motivac;oos e caracte
rfsticas diferentes das que assumiu no passado eo turismo 
religiose, nomeadamente para Fatima, que parece continuar 
a crescer em volume e significado nacional e internacional. 

Alcm destas, novas formas de turismo, como o turismo 
em espac;o rural, o turismo cultural ou o turismo de eventos 
que, sobretudo a partir dos anos 80, comec;am timidamente 
a despontar, podem vir aganhar, num futuro muito proximo, 
uma rclevancia econ6mica e geognifica que ultrapasse o 
nfvel local e seja significativa a nfvel regional e, mesmo, 
nacional. 

A par com a saturar;ao da principal regiao turfstica do 
pais (o Algarve) e com as deficientes condic;oes de acolhi
mcnto de grande parte das regioes costeiras do Oeste que 
parecem nao conseguir saber aproveitar os ensinamentos 
de uma rna gestiio do turismo algarvio, geram-se novas 
formas de procura turfstica (SIMOES, 1994) que aproveitam 
tam bern a tendcncia para o aumento do numero de perfodos 
de fcrias ainda que com diminuir;ao da sua durac;ao ("fac;a 
fcrias repartidas!") eo aumento das operar;oes de curta 
distftncia e de trafego interne ("va para fora, ca dentro!"). 
Entre esses novas rumos das praticas turisticas estiio o 
turismo cultural, o turismo de eventos ou de neg6cios, o 
turismo de saude e repouso, o turismo itinerante e, pelo 
interesse de que se revestcm para a area que se pretende 
analisar nesta nota, o con junto de acr;oes que se conheccm 
sob a designar;ao geral de turismo em espar,:o rural e outras 

* Esta nota correspondc basicamcnte ao texto da comunicar;:ao que, como tftulo "As paisagens eo patrim6nio natural, recursos para 
o desenvolvimento de nov as actividadcs turfsticas", foi apresentada ao seminario sobre Dinamiza~iio transfronteiri~a na R aia Central 
Iberica. Da reestrutura~iio das economias aos processo de desenvolvimento end6geno, organizado pel a Comissao de Coordenar;:iio 
da Regiiio Centro, em Vilar Formoso, no dia 7 de Abril de 1995. 
** Instituto de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidadc de Coimbra. 
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formas que com elas directamente se associam (turismo 
natureza, turismo aventura, turismo cinegclico, etc.). 

A nivel europeu, a procura dos espa~os rurais como 
areas de lazer nao e de hoje ou de ontem, e tern variado 
muito de pais para pais ao Iongo do tempo. Com tradi~oes 
significativas em muitos paises europeus, o turismo em 
espa~o rural tern representado alga de m ui to importante na 
economia do mundo rural, urn a vez que 4% das explora~Oes 
agricolas alemas, 7% das brilitnicas, 10% das austrlacas e 
mesmo 20% das suecas, contam com o turismo como 
complemento do rendimento das acti vidades de explora~ao 
da terra (BETEILLE, 1992). 

Note-se, no entanto, que em Fran~a. on de este fen6meno 
e mais tardio que nos palses atnis rcferidos e interessa 
apenas cerca de 2% das explora~oes agricolas, este 
segmento do mcrcado turlstico, que cresceu repcntinamente 
durante os anos 70, entrou em estagnacao c mesmo em 
queda nos finais da dccada de 80 (isto apesar de ainda 
representar, em 1986, cerca de 25% dos iluxos intcrnos). 
0 simples facto de, em regra eaocontrario doqueacontece 
como turismo balnear litoral, o turista que procura, como 
espa((o de lazer, o espaco rural, tcr tendcncia para nao 
visitar rcpetidas vczes a mesma regiao, contribui para urn a 
redu~ao significativa nas procuras. 

Em Portugal, o dcscnvolvimento dcstas formas 
alternalivas de turismo e muito recente, tendo-se iniciado 
apcnas na dccada de 70 sob a designa~ao oficial de turismo 
de habita~ao (CAVACO, 1991; MOREIRA, 1994). Talvez par 
isso, o turismo em espa9o rural nao tern parado de cresccr, 
ainda que em tcrmos econ6micos o seu significado 
raramente ultra passe a dim en sao local. Dcste crcscimcnto 
sao exemplo a passagem de 197 para 435 (121 %) no 
numero oficial de residcncias e de 727 para 2126 (192%) 
no numero de quartos oferecidos para estc tipo de servi((O, 
nos seis anos que medeiam 1989 e 1995, ainda que tenhamos 
de ter consciencia absoluta que nem todas, ncm talvez 

sequer a maior parte, das actividades que se associam ao 
chamado turismo em espar;:o rural se faca atraves do 
alojamento em instala~Oes oficialmente registadas como 
tal. Com efcito, a deslocar;:ao com fins turisticos no espar;:o 
rural ocupa tam bern (ou talvez, preferencialmente) toda a 
rcde de alojamento (hoteis, pensoes, parques de cam pismo, 
etc.) dos pequenos nucleos urbanos do interior do pais. 

De qualquer modo, uma breve analise do quadro I, 
rclalivo a oferta oficial, pode dar uma ideia clara da 
importancia relativa das varias regiOes turisticas face ao 
fen6meno turistico em espa((o rural. No ano de 1995 a 
regiao da Costa Verde mantem a primeira posicao, tanto 
no que se refere ao numero de estabelecimentos como ao 
numero de quartos (155 e694, respectivamcnte), enquanto 
que as posir;:oes mais baixas sao ocupadas pclo Algarve 
(13 e 73, respectivamente) e pelas Ilhas (9 e 51, 
respectivamente). Rcgistc-se o 2Q Iugar (113 unidades e 
537 quartos) ocupado pela regia a design ada par Montanhas, 
onde se inclui a Raia Central Portuguesa, denotando urn 
dinamismo que faz com que esta regiao ocupe, 
inclusivamente, o 12 Iugar na oferta de alojamento na 
classe de agroturismo, aquelaem que a explora~ao agricola 
mais directamente intcrvem no processo turfstico. 

Para alem das vantagens de cariz eminentemente 
econ6mico e social (provcitos para a populacao local 
gerados atraves de investimcntos em rcgra pouco elevados 
e com aproveitamento dos recursos end6genos; abertura a 
novas iniciativas e idcias empresariais) o turismo em 
espa9o rural pode significar importantes bcneffcios a nfvel 
demografico e cultural que nao parccem de desprezar. 
Entre os primeiros saliente-se a possibilidade de fixa~ao 
de popula~ao jovcm atraves da criacao de cmprego, e entre 
os segundos, o desenvol vim en to de polflicas de prcscrva((ao 
das varias formas de patrim6nio local e, mesmo, a cria~ao 
de infracstruturas ligadas a anima((ao cultural e social. 

Para alcm disso, estas novas formas de turismo e 
nomeadamente o turismo em espa((O rural baseiam-se num 

Quadro I- Turismo em espa~o rural por regioes turlsticas em Portugal Continental 
l'\umero de estabelecimentos e de quartos em 1995 
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Rcgiiio Tu r. llabi La9iio 'fur. Rural Agrmurismo TOTAL 

Turismo NU 1'\Q 1'\U 1'\Q l'iU l'iQ NU NQ 
Costa Verde 73 354 70 272 12 68 155 694 

Costa de Prata 21 127 22 113 14 77 57 317 

Montanhas 38 170 47 194 28 173 113 537 

Costa de Lisboa 16 96 14 53 2 16 32 165 

Planlcics 15 83 25 125 16 81 56 289 

Algarve 3 17 8 42 2 14 13 73 

llhas 7 37 2 14 9 51 

TOTAL: 173 81l4 181! 813 74 429 435 2126 
.. 

Nota: A falta de md1ca9iio do numcro de quartos (l'iQ) para algumas umdadcs lcvou-nos a Ul1hzar, para 
0 calculo dos lolais, a media dcnlro de cada classc e rcgiiio turlslica. 



conjunto de principios que tendem a privilegiar como 
recursos o ambiente, em gcral, co patrim6nio natural, em 
particular, e a minimizar os impactes que sobre eles se 
exerccm. 0 simples facto de a maior parte das actividades 
a desenvolver pelos turistas se basearem no mundo rural e 
na sua beleza, originalidade, tipicidade, variedade e pureza, 
acarreta urn necessaria respeito pelo meio natural e pelos 
valores culturais pr6prios de cada urn dos espa~os. 
A pr6pria promo~ao dos espacos rurais como produto 
turfstico deven'i ser feita atraves do aprofundamento e da 
divulga((ao do conhecimento cicntifico que se tern sobre o 
campo e sobre os valores patrimoniais que encerra, assim 
como sobre o seu proprio modo de funcionamento 
econ6mico, social e cultural. 

Potencialidades e estrangulamentos para a pratica 
turistica na Raia Central 

Sendo uma regiao do pafs em que a agricultura ainda 
descmpenha urn importante papcl tanto na economia em 
geral, como no em pre go em particular, ja que ocupa ainda 
hoje cerca de 20% da populacao activa, a Raia Central 
Portuguesa (Fig. 1) apresenta uma baixfssima dcnsidade 
populacional (32 hab./Km2, contra 74 hab./Km2 do con
junto da Regiao Centro e I 05 hab./Km2 do Continente; ver 
quadro II; cfr. JACINTo, 1994) e urn a populacao francamente 
envelhecida, tendo sido incapaz de segurar a juven tude que 
aqui nasce e crcsce, e, a semelhanca do que acontece com 
o conjunto do interior do pafs, viu a sua populac;:ao dimi
nuir, de 1981 para 1991, cerca de 7,4% (Regiao Centro: -
2,4% e Continente: +0,4%). Os pr6prios indicadores de 
natureza social, como por exemplo o numero de medicos 
por mil habitantes, sao igualmente reveladores da situacao 
desfavoravcl em que a Raia Central se encontra face as 
medias da Regiao Centro e do con junto do Continente. 

Assim, c tendo apenas em atencao estes factos, parecc 
16gico aceitar que todas as actividades que contribuam 
para a revalorizacao do espaco rural-lembremos que o 
rendimento agricola em Portugalc de cerca de 1/3 do da 
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Fig. 1 - A Raia Central Portuguesa no conjunto da 
Regiao Centro 

media europeia - permitindo a criacao de emprego, a 
fixacao da populacao jovem e a formacao de riqueza 
aproveitando os recursos end6genos, sejam de acarinhar e 
incentivar. Entre estas actividades ocupa urn Iugar crescente
mcnte importante o turismo e, particularmente, os novos 
segmentos que agora se desenham e que incluem nao s6 o 
chamado turismo em espa~o rural, mas tambcm urn 
conjuntodeactividadesque com ele se relacionam directa
mente (turismo cincgctico, turismo aventura, turismo 
itinerante e turismo ecol6gico ou turismo natureza). 

Ora, e exactamente para este conjunto de actividades 
que a area da Raia Central apresenta grandcs potenciali-

Quadro TI - Alguns indicadores demograficos e socials na Raia Central Portuguesa (1991) 

Bcira Int. Be ira Int. Cova da Raia Regi1io Contincnte 

None Sui Be ira Central Centro 

Pop. Rcsidcnte 118513 81015 93097 292625 1721650 9371319 

Dens. Populacional 29 22 68 32 74 105 

Var. Pop. (1981/91) -8,9 -5,9 -6,7 -7,4 -2,4 0,4 

Pop. c/- 15 anos (%) 17,6 15,0 18,1 17,0 19,1 19,7 

Pop. c/ + 65 a nos (%) 21,7 24,0 18,0 21,2 16,6 13,7 

Ind. Envelhecimento 123,4 160,1 99,7 124,4 87,2 69,5 

Pop. Sect. Primario (%) 29,2 15,2 12,4 19,9 17,1 10,5 

Med. II 000 hab. 1,2 1,9 1,2 1,4 2,8 2,9 

Fonte: JACINTO, Rui (I !:i\14), Programa Uperacionai dJJ Rata C:entrai. Rei. inectito, CCRC 
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dades, ja que aqui se encontram reunidos os principais 
valores em que assentam estas formas de turismo: a 
natureza (tanto sob a forma mais agreste de natureza 
rochosa e selvagem, como sob a forma mais suave e 
repousante do verde bucolismo dos campos, prados e 
matas), os grandes espa~os, a agua, o ar puro eo clima 
favoravel, a calma e uma "enorme reserva de espectaculos 
edecoisas de urn passado longfnquo" (BETEILLE, 1992), tais 
como festas e romarias, folclore e gastronomia, que 
certamente virao a proporcionar a grande numero dos 
quadros medios e superiores dos grandes centros urbanos 
uma especie de encontro do prcsente como passado e de 
confronto entre oreal eo imagim1rio, permitindo a recorda-
9ilO e, mesmo, a reconcilia~ao com rafzes que por vezes ate 
nem sao assim tao remotas, mas que nas aceleradascorridas 
da vida quotidiana, rapidamente ficaram para tras. 

Como foi ja referido, as condi~oes ambicntais 
constituem talvez o principal recurso para a pnltica turfstica 
na Raia Central. Dentro destas merece especial destaque a 
riqueza e a variedade da paisagem, entendida sobretudo 
como urn complexo sistema de factos e de valores, perce
bido global mente atravcs dos sentidos em geral e da visao 
em particular (ALMEIDA, 1995, pp. 9 e sgts.). Apesar de 
aqui nao se poder falar, rigorosamente, em paisagcns 
naturais, de facto, sao os elementos da natureza (a 
morfologia, a agua e a vegeta~ao) aquelcs que mais 
valorizam esta paisagem. 

Na Raia Central podem ser observadas vigorosas e 
soberbas paisagens de montanha, tanto nas serras da eha
mada Cordilheira Central (Serra da Estrela- 1993 m; Serra 
daGardunha-1227m),eomonaSerradaMalcata-1259 m 
ounas nuas e vigorosas Serras quartziticasda Marofa- 976m, 
Pcnha Garcia- 828 m ou do R6dao- 570 m. Em rela~ao 
com a tect6nica de fractura~ao que da origem as Serras da 
Cordilheira Central, surge o fosso que separa as Serras da 
Estrela e Gardunha, a conhecida Cova da Beira (RmmRo, 
1949), urn dos espa~os rurais da regiao que merce de 
caracterfsticas climaticas particulares, desenvolve uma 
pr6spera acti vidade agricola ligada sobretudo a f ruticultura. 

No entanto, a grande maior parte do territ6rio raiano 
corresponde a extensas superficies aplanadas, a chamada 
"Meseta", a Norte, pclos 700/800 metros aqui e alcm 
semcada de belfssimos e valiosfssimos soutos de castanhei
ros e matas de carvalhos, que apesar de nao ocuparem a 
extensao de tempos idos, recordum a nossa e, esperemos, 
as gera~oes vindouras 0 que tera sido a riqueza da flora 
arb6rea natural daarea. Mais aS ul, transposto urn complexo 
rebordo passa-se para a chamada "Superffcie de Castelo 
Branco" (RmmRo, 1939 e 1949), que pelos 400-500 metros 
de cola revelaja uma aproxima~ao as paisagens do Sui do 
Pafs bern testemunhada pela frequente presen~a de 
montados de azinho e mesmo de sobreiro. Da vastidao da 
planura, emergem vigorosamente, aqui e alcm, a favor da 
caracter granftico do substracto e de uma evolwfao muito 
Ionga e particular, os chamados "inselbergues", ou mais 
sugestivamente a portuguesa, OS "montes-ilha", de que 
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Monsanto e talvez o exemplo mais didactico e por isso 
mais conhecido (RIBEIRO, 1942). Da "Superffciede Castelo 
Branco" passa-se, a Sui, para a "Superficie do Alto 
Alentejo" aqui conhecida pela designa~ao geral de 
"Campinas da Idanha" (250-300m), atraves da vigorosa 
escarpa que marc a a passagem da falha do Ponsul (RIBEIRO, 
1943). Nas "Campinas da Idanha", a favor da possibilidade 
de regadio aberta com a constru~ao da Barragem da 
Idanha, a agricultura to rna o Iugar de destaque que parecia 
perdido nas areas mais a Norte, e o girassol e o tabaco 
emprestam novas cores a paisagem. 

Mas nem s6 montanhas e vastas superficies planas cons
tituem os quadros paisagfsticos da Raia. Os vales, muitas 
vezes profundamente encaixados, constituem espa~os de 
natural bclcza e valor em termos ambientais, como acontece 
com o Co a eo Agueda, afl uen tes do Douro, a Norte, e com 
o Tejo e seus afluentes, o Erges eo Ponsul, a Sui. 

Nestas paisagens mais ou menos abertas e de grandes 
espa~os, em regra pouco degradadas e portanto muito 
pr6ximas das condi~oes naturais, apenas urn reparo mercce 
ser apontado. Este diz respeito as recentes transforma96es 
culturais das explora~oes silvicolas e, mais especifica
mente, a introdu~ao de vastas matas mono-especfficas de 
eucaliptos que, a favor do fraco valor dos solos, invadiram 
a Serra da Malcata e come9am tamb6m a aparecer nas 
Serras de Penha Garcia e da Morofa. Para al6m dos 
problemas ambientais criados, nomeadamente ao nfvel do 
consumo das reservas aqufferas do solo, as matas de 
eucaliptos introduzem na paisagem uma nota dissonante 
que em nada a valoriza. 

Para a! em da paisagem, merecem referencia enquanto 
recursos naturais a pureza do are as condi~oes climatieas, 
que, apesar de nao totalmente favoraveis a pnhica turistica, 
dadas as elevadas temperaturas que se podem atingir na 
regiao durante o Estio (temperaturas maximas diarias 
acima dos 32°C, podendo atingir os 40° c rna is de 120 dias 
poranocom temperaturas medias superiores a25°; DA VEAU, 
1985), facilitam, pela prcdominancia de dias soalhciros 
durante grande parte do ano, a pnitica de actividades ao ar 
livre. A melhor cpoca do ano parece corresponder a Prima
vera em que se conjugam o born tempo e as temperaturas 
amenas com a flora~ao das principais espccies vegetais, 
contribuindo para rcal~ar a beleza da paisagem. 

Outro importante recurso para a pratica turfstica, mesmo 
pensando nas novas modalidades a que nos estamos a 
referir, e a agua. As grandes superficies aquaticas, 
proporcionadoras de actividades desportivas e de lazer, 
apesar de pouco abundantes estao presentes. Maior e a 
riqueza no que se refere as aguas termais, existindo na 
regiao cerca de uma vintena de termas, apesar de hoje 
a pen as as de Monfortinho e de Mantei gas terem cxplora~ao 
com significado econ6mico relevante. 

A riqueza da paisagem, a pouca degrada~ao das 
condi~oes ambientais e a riqueza ecol6gica da faunae da 



flora fazem com que na area existam espa~os mais ou 
menos circunscritos com clcvado valor ambicntal. Para 
alcm dos muito conhccidos Parquc Natural da Serra da 
Estrela e Rescrva Natural da Serra da Malcata, cstlio 
referenciados na area outros espa~os tambCm de incgavel 
valor, como os bi6topos Carine do Tcjo Intcrnacional, 
Portas do R6dllo e Penha Garcia, para rcferir apcnas os 
mais importantes. 

0 proprio facto de frcquentcmente se vcrificarcm 
significativos contrastcs gcograficos e paisagfsticos, 
mesmo em pequenos cspa~os, e o clevado potencial para 
a pnltica de dcsportos ao ar livre (pcsca e, sobretudo, a 
ca~a) valorizam para a pratica turfstica este tcrrit6rio e os 
seus recursos naturais. 

As potencialidades para a pnitica do turismo em espa~o 
rural e doutras formas de turismo com cia habitualmentc 
associadas, assentam tambcm, naturalmcntc, numa scrie 
de outros importantcs rccursos, entre os quais se salienta 
a riqueza do Patrim6nio Hist6rico-Arqucol6gico, com 
destaque para os vcstfgios pr6-hist6ricos (VlLAt;A, 1994), 
nomeadamente para as gravuras rupcstrcs do Coal e do 
Tejo epara urn vastoconjuntodemonumentos megalfticos 
e, ainda, para a monumcntalidadc dos castclos medicvais 
e das povoa~oes fortificadas. Conclucm o quadro dos 
valores patrimoniais, a varicdade e riqucza das fcstas e 
romarias, do artesanato, das manifcsta~oes musicais e, 
naturalmente tambcm da gastronomia. 

U ma outra incga vel potcncialidade ad vern da int~gra~llo 
da Raia Central Portugucsa em areas ja tradicionalmcnte 
visitadas e percorridas pelos milhares de turistas, que 
afluem a Serra da Estrcla procurando o espcctaculo da 
neve ou, tao s6, a frui~llo dos grandes espa~os que daf se 
avistam ou daquelcs que procuram a tipicidade das fcstas 
e romarias da Beira Baixa. A propria localiza~llo raiana, 
em corredores de passagem para visitantes vindos de 
Espanha ou da Europa, podcra facilitar o desenvolvimento 
turistico, dcsde quecriadas infraestruturas nas areas menos 
dotadasedcsdc quesejam convenientemente selcccionados 
e promovidos os produtos turfsticos a oferecer. 

Finalmentc, c nao menos importantc, rcgiste-se o facto 
de algumas expcricncias em desenvolvimcnto na regiao, 
como acontcce com o turismo rural em Sortelha e com a 
instala~ao e explora~ao de equipamcntos turfsticos na 
Idanha, estarem a dccorrcr com relativas tax as de sucesso, 
servindo de cxcmplo c inccntivo para outras iniciativas em 
termos de dcsenvolvimento turfstico na Raia. 

Apesar de as potencialidades screm animadoras 
existcm, no entanto, alguns estrangulamentos para o 

1 Aindaque fora do contex to administrativo em que se enquadra 
aRaiaCentral Portuguesa, uma vezqueo concelhode Vila Nova 
de Foz Coa pertence ja a Regiiio Norte, pela relac,:iio de 
proximidade com a area e pelo valor patrimonial e turfstico de 
que se reveste o con junto arqueol6gico das gravuras paleolfticas 
do vale do Coa, niio podemos deixar de o referir nesta nota. 
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dcsen vol v imento de acti vidades turfsticas na Raia Central 
que convcm assinalar. 0 principal deles talvez esteja na 
reduzida acessibilidade, apesar dos esfor~os entretanto 
desenvolvidos no sentido de dotar de vias rodoviarias de 
qualidade toda a regiao. Um outro estara na escassez de 
equipamentos, tanto ao nfvel do alojamento como, 
sobretudo, ao nfvel da anima~ao cultural e turfstica, que 
parece registar-se na maio ria dos municfpios da Raia. U ma 
oferta turfstica reduzida e pouco diversificada e uma 
insuficicnte promo~ao turfstica tambem nao favorccem 0 

desenvolvimento da actividade, compromctida ainda pela 
falta de quadros em vi nude da escassez de rccursos h umanos 
locais e da quasc inexistcncia de forma~ao profissional a 
estc nivel. Finalmente, e em nosso entcndcr, rcgistc-se 
tam bern a neccssidade de mclhorar a articula~ao entre os 
varios acto res c agcntcs institucionais, sociais e individuais 
intcrcssados nesta materia. 

0 turismo na Raia Central - Alguns numeros 

Vejamos, agora, atraves de alguns quadros e mapas, a 
silua~ao actual da actividade turfstica no cspa~o da Raia 
Central Portugucsac a difcrcncia~ao interna que sc rcgista 
ao nfvcl da ofcrta c da procura. 

Uma primcira ideia da fragilidadc da ofcrta de 
alojamcnto pode deduzir-se da analise do quadro III c dos 
mapasdas figuras 2, 3 c4. 0 quadro III, rclativo ao nurnero 
c uti liza~ao dos estabclccimcntos turfsticos na Raia, rnostra 
muito claramcnte a fraca importancia da ofcrta, tanto em 
numcro de cstabelccimentos, que apcnas correspondcm a 
ccrca de 2,5 o/o do total portugucs, como em capacidade 
cfcctiva de alojamento, ja os cstabclccimcntos raianos 
apcnas rcprcsentam 1,4 o/o do total de quartos e 1 ,3 o/o do 
total de camas disponfveis no pafs. Apesar de se tratar de 
cstabelccimentos de reduzida dimensao, a taxa de ocupa~ao 
dos cstabclecimentos e bastante inferior a media nacional 
(22,3% contra 32,5%), ja que o numero de dormidas 
efcctivamcnte vcrificadas nos concelhos da Raia Centrale 
m ui to baixo, tanto no q uc se rcfere ao scu total, q uc apenas 
rcprcscnta 0,9 o/o do total nacional, como a dura~ao da 
cstada media que e aqui de cerca de 1,5 dias, cnquanto no 
conjunto da regiao Centro c de 1,8 dias e no conjunto do 
pais c de 3,3 dias. 

A analise detalhada deste quadro, relativo a 1993, e do 
mapa da figura 2, onde estao reprcsentados os difcrcntcs 
estabclccimentos hotclciros da Raia, em mcados de 19942, 
mostra a grande disparidade espacial da oferta. De qualquer 
modo, a reparti~ao concelhia dos difcrcntcs estabcleci
mcntos hotcleiros parece ter mais a vcr com as 

2 Apesar de se reportar a dados de Julho de 1994, o mapa que se 
apresenta pode considerar-se ja urn tanto desactualizado. Pelo 
menos no concelho de Idanha-a-Nova, onde niio aparecem 
representados hoteis, entraram em funcionamento duas 
importantes unidades hoteleiras ligadas directamente a 
actividades turfsticas (Termas de Monfortinho e Ladociro). 
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Quadro III -l\'umero e utiliza~lio dos estabelecimentos turisticos na Raia Central Portuguesa (1993) 

l\2 Est. Quart. Cap. AI. Hc'isp. Dorm. D/H i. Oc.• 

Portugal 1777 88596 198862 7098030 23599738 3,32 32,5 

Reg. Centro 287 9108 19544 801206 1472186 1,84 20,6 

%no pais 16,2 10,3 9,8 11,3 6,2 

Raia Central 44 1240 2635 147361 214227 1,45 22,3 

%no pais 2,5 1,4 1,3 2,1 0,9 

% na Regiao Centro 15,3 13,6 13,5 18,4 14,6 

Beira Int. Norte 19 505 1107 77464 90501 1,17 22,4 

Almeida 3 75 132 9211 10250 1,11 21,3 

Cclorico 2 69 138 14264 - -
F. Cast. Rodrigo I 18 46 481 - -
Guard a 6 220 534 43689 48922 1,12 25,1 

Mantcigas 4 74 166 8580 11561 1,35 19,1 

Meda 1 15 29 973 - -
Pinhcl I 24 42 - - -
Sabugal 

Trancoso I 10 20 266 1433 5,39 19,6 

Beira Int. Sui 13 413 878 28688 61259 2,14 19,1 

Cast. Branco 7 228 486 22236 32976 1,48 18,6 

Idanha Nova 4 163 352 5960 27504 4,61 21,4 

Pcnamacor I 10 18 476 73 1 1,54 11 ,1 

V. V. Rodao I 12 22 16 48 3,00 0 ,6 

Cava da Beira 12 322 650 41209 62467 1,52 26,3 

Belmonte 2 48 87 4020 4371 1,09 13,8 

Covilha 8 220 455 28747 40098 1,39 24,1 

Fundao 2 54 108 8442 17998 2,13 45,7 

*fndice de ocupa~iio (I. Oc.) = (N2 Dorm. • 100) I (Cap. Aloj. • 365) 

Fonte: Anuario Estatistico da Regiao Centro, INE, 1994 

caracterfsticas e com as func;oes urban as de cada uma das 
sedes de concelho do que com as suas vocac;oes ou aplidoes 
turisticas. Este facto justificaria tam bern o relittivamente 
baixo numero de dormidas que acima referimos. 

Os concelhos raianos mais bern serv idos de 
equipamentos hotelciros parecem ser Guarda, Covilha e 
Castelo Branco, enquanto os menos dotados scrao os de 
Mcda, Sabugal, Penamacor e Vila Velha do R6dao que, 
em Julho de 1994, nao dispunham de quaisquer equipa
mentos hoteleiros. 

No que se refere a capacidade de alojamento em Julho 
de 1994 (Fig. 3), a situac;ao c muito semelhante: grande 
disparidade entre os varios concelhos, com os concelhos 
de Guarda, Covilha, Idanha e Castelo Branco nos primeiros 
lugarcs e os concelhos de Meda, Trancoso, Sabugal, 
Penamacor e Vila Velha do R6clao, nos ultimos. 

Em bora se mantenha a grande disparidade espacial, a 
situaylio no que se ref ere a oferta em estabelecimentos de 
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Turismo em Espac;o Rural para 1995 (Fig. 4) e 
substancialmente diversa da que foi atnls apontada. 
Realc;am-se do is aspectos. Urn delcs co facto de, apesar do 
valioso patrim6nio naturale cultural que a generalidadc do 
espac;o raiano apresenta, ser relativamente baixo o numero 
total de estabelccimcntos de turismo em espac;o rural (19) 
que, inclusivamente, chcga a ser nulo na maior parte dos 
concclhos. 0 segundo aspccto a realc;ar c a conccntrac;ao 
verificada nos concelhos do Sabugal (Sortclha), Guarda e 
Fundao que, no conjunto, detcm cerca de 70 % dos 
estabelccimcntos deste tipo. 

No que sc rcfcre a procura turistica e, nomeadamente, 
ao numcro de dormidas registadas na area aqui em aprec;o 
(Quadro IV; Fig. 5), rcssalta, para alcm do fraco volume 
atras foi referido, o facto de, apesar da proximidade 
fronteiric;a e de scrcm, sobretudo, os espanh6is a pernoitar 
no espac;o raiano, ser extrcmamcntc reduzido o numcro 



--- - Bottis ill- -Pcns6cs ~ - Oulros 

Fig. 2- Estabelecimentos hoteleiros na Raia Central 
Portuguesa em 31 de Julho de 1994 

Fonte: Anuario Estat{stico da Regitio Centro. INE, 1994 

c:J -ate30 

c:J -de 101a250 

Hind -de 31 a 100 

Bll!llll -superior a 250 

Fig. 3 - Capacidade de alojamento (n2 de camas) na Raia 
Central Portuguesa em 31 de Julho de 1994 

Fonte: Anuario Estal{stico da Regitio Centro. INE, 1994 

Notas, Notlcias e Recensoes 

~ - Turismo de Habitayio ~- Thrismo Rural ~- Agroturismo 

Fig. 4 - Estabelecimentos de Turismo em Espa~;o Rural na 
Raia Central Portuguesa em 1995 

Fonte: Guia Oflcial de Turismo em Espaqo Rural, 
Direc9lio-Geral de Turismo, 1995 

D-o% wmm~11- 1. 10% r:::J- u • 30% 111111111 -> 30% 

Fig. 5 - Percentagem de dormidas de estrangeiros no total 
de dormidas na Raia Central Portuguesa em 1991 

Fonte: Anuario Estat(stico da Regiao Centro. INE, 1992 
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Quadro IV- J\'umero de dormidas nos estabelecimentos turisticos da Raia Central Portuguesa (1991) 

Port. P (o/o) Esp. 

Portugal 7172065 27,3 1870917 

Reg. Centro 1031052 65,6 164480 

%no pals 14.4 8,8 

Raia Central 177723 80,6 9451 

% no pals 2,5 0,5 

% na Regiao Centro 17,2 5,7 

Beira Int. Norte 62405 62,7 8274 

Almeida 6898 55,3 1890 

Celorioo 8427 73,0 812 

F. Cast. Rodrigo 245 100,0 

Guard a 34554 62,2 4887 

Mantei gas 8853 54,7 684 

Mcda 1013 99,6 1 

Pinhcl 

Sabugal 2415 100,0 

T rancoso 

Beira Int . Sul 53297 96,5 749 

Cast. Branco 23567 93,7 581 

Idanha Nova 27840 99,1 123 

Pcnamacor 485 100,0 

V. V. Rodao 1405 90,6 45 

Cova da Beira 62021 94,4 428 

Belmonte 3581 91,1 

Covilhii 39082 94,9 

Fundiio 19358 94,0 

Fonte: Anudno Estatfsllco da Reguio Centro, INE, 1992 

total de estrangeiros que aqui dormem (a percentagem de 
dormidas de estrangeiros c de cerca de 20 %, contra 35% 
na Rcgiao Centro e 73 %no conj unto do pals). Os concelhos 
com maior pcrccntagem de dormidas de estrangeiros sao, 
para alcm de Mantei gas, ja no espa~o natural da Serra da 
Estrcla, os que sao atravessados pel a grande via rodoviaria 
de entrada em Portugal que 6 o Ilinerario Principal n° 5 
(IPS), ou sejam os concelhos de Almeida, Guarda e 
Celorico. 

Em jeito de sfntese, pode afirmar-se que a actividade 
turfstica da Raia Central Portuguesa se caracteriza pelo 
scu fraco significado econ6mico regional. Apesar de urn a 
forte diferenciar,:ao cspacial, em termos gerais temos uma 
dcficiente oferta de equipamentos turfsticos a que vai 
corrcsponder tam bern urn a reduzida utiliza~ao, que assenta 
sobrctudo no mercado intcmo, ou seja nos viajantes 
nacionais, que aqui se deslocam talvez mais em trabalho 
do que para lazer ou fruir,:ao das maravilhas naturais ou 
culturais raianas. 

136 

21 

213 

194 

R. Un. AI em. Out. UE EUA Out. 

5618270 3233873 4552912 485490 3327466 

23940 53299 196453 24954 77575 

0,4 1,6 4,3 5,1 2,3 

3490 4629 17096 3434 4566 

0,/ 0,1 0,4 0,7 0,1 

14,6 8,7 8,7 13,8 5,9 

2973 4079 I5195 3287 3241 

477 705 1708 271 533 

165 465 147 1 20 183 

1650 1396 9383 2432 1275 

681 1513 2630 564 1250 

3 

223 143 523 86 237 

203 107 393 7 1 217 

2 14 90 8 6 

18 22 40 7 14 

294 407 1378 61 1088 

49 43 189 3 45 

139 192 546 12 977 

106 172 643 46 66 

Conclusao 

As relar,:oes que se estabelecem entre a pratica de 
actividades turfsticas e a maior ou menor qualidade das 
condir,:oes ambientais revestem-se de uma enorme 
complexidade que passa mesmo por urn ccrto caracter de 
contradir,:ao e de conOitualidade, entre a busca da maier 
rentabilidade ccon6mica e a neccssidade da preservar,:ao 
de urn ambicnte de boa qualidade, condi~ao da pr6pria 
pn1tica turfstica (CRAVIDAO e CUNHA, 1991 e 1994). 

Esta relar,:ao eo seu estudo ganham particular relevancia 
no caso dos segmentos da actividade turfstica que atras 
foram referidos e, nomeadamente, naquelcs que rcspeitam 
a crescente procura turfstica dos espa~os rurais mais 
tradicionais, uma vez que as caractcrfsticas ambicntais e 
sobretudo, as caracterfsticas mesol6gicas, mais do que 
condi~oes determinantes, sao a propria razao de ser dcsta 
procura turfstica. 

Tratando-se de areas de grande interesse e de grande 
fragilidade em termos ambientais, como e o caso do 



espa<;o raiano aqui em apreyo, ha que acautelar a preser
va<;ao das condi<;oes ambientais para que o desenvolvi
mento do fen6meno turfstico nao conduza a situa<;oes de 
degrada<;ao e de descaracteriza<;ao, que comprometam o 
desenvolvimento futuro do proprio turismo. E, ao 
pensarmos em condi<;oes ambientais, fazemo-lo no senti do 
mais amplo do conceito de ambiente, ou seja, para alem 
dos elementos naturais, inclufmos nele o conjunto de 
factorcs econ6micos, sociais e culturais das areas rurais 
(com a sua genuinidade c tipicidade, mas tam bern com a 
funcionalidade que as caracteriza). Dito doutra forma, a 
manuten<;llo de urn ambiente de qualidade, capaz de 
suportar, a par com outras, uma actividade turfstica rent.avel 
e dunivel, implica que o campo seja ele mesmo e nao 
apenas urn prod u to bonito, mas artificial, criado em resposta 
as imagens turfsticas de hoje. 

Estaquestilodaqualidadedoambienteenquantorecurso 
para a actividade turfstica torna-se particularmente 
pertinente quando pensamos que sao normalmente as 
clientclas turfsticas social c culturalmcnte rna is cvolufdas, 
logo tambcm as mais cxigcntes, as que mais procuram a 
visita e a frui<;ao dos espa<;os rurais. No entanto, as 
tentativas de promo<;ao e venda dos varios produtos 
turfsticos a este tipo de clientcla ccrtamente acarrctarao a 
criac;ao e dcsenvolvimento de novos servi<;os culturais, de 
anima<;ao ou de lazcr que, pclo menos nalguns casos, nilo 
deixarllo de gerar intcnsos e mesmo graves impactes 
sociais, culturais e mesmo econ6micos nas popula<;oes 
locais. Ora, tambCm a estes tipo de impactes 6 neces
saria prestar aten<;ao para minimizar as situa<;oes de 
connito, latente ou ja em marcha, entre os locais e os 
visitantes. 

Conforme rcferimos ja em anterior trabalho (CRAVIDAO 
e CUNHA, 1994), estas relac;oes de connitualidadc nl1o 
poderao, de modo algum, por em causa a utiliza<;ao turfstica 
do espac;o rural. Tenhamos em conta que, como referiu 
SoNmRo (1991, p. 132), sc o turismoe, em menorou maior 
grau, urn insaciavcl c voraz consumidor do cspac;o rural, 
ele e tambcm, em ccrtos casos, a sua unica garantia de 
sobrcvivcncia. Por outro !ado, e no que diz rcspcito ao 
patrim6nio natural, a actividade turfstica nao 6, neste 
caso particular, mais amca<;adora ou pcrigosa que 
outras actividadcs ccon6micas ou que outras rormas de 
utilizac;ao do espac;o como, por exemplo, a silvicultura 
mais ou mcnos intcnsiva com que sc tcnta, hojc, rcntabi
lizar de alguma forma a terra nas rcgiocs do interior 
do pafs. 

Uma vez que as condic;oes naturais e a qualidade 
ambicntal da Raia Central Portugucsa constituem 
importantes recursos para o dcsenvolvimcnto turfstico e, 
nomcadamcnte, para o conjunto de actividadcs que 
enquadram o cham ado turismo em espac;o rural, pensamos 
que cstas actividadcs deverao ser incentivadas ja que 
reprcsentam, ccrtamcntc, importantcs contributos para o 
descnvolvimcnto sustcntado da rcgiao. 

Notas, Not(cias e Reeensoes 

No en tanto, o incremento das actividades turfsticas na 
Raia Central de vera obedecer a urn con junto articulado de 
medidas entre as quais se salientam o desenvolvimento 
con junto e aniculado de programas de turismo rural, com 
program as de turismo de natureza, de turismo cultural, de 
turismo cinegetico e com a revitalizac;ao do termalismo, 
uma melhor informac;ao e promoc;ao dos varios produtos 
turfsticos (estabclecida em func;ao das caracterfsticas da 
oferta e nao dos presumfveis valores em procura), o 
reforc;o e melhor distribuic;ao geografica das infra-estruturas 
de acolhimento, o Ianc;amento de estudos, com vista a 
caracteriza<;ao do tcrrit6rio, ao levantamento dos recursos 
que encerra e das cargas que permite scm degrada<;ao da 
qualidadeambiental e, finalmente, o reforc;o da cooperac;ao 
transfronteiric;a, tambcm nesta materia. 
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