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lntroduc;:ao 

A vida urbana constr6i-se cada vez mais na mul· 
tiplicidade de tempos e na diversidade de ritmos, 
sendo quotidianamente marcada por espas:os que 
conjugam tempos sociais de convergencia ou divergen· 
cia entre o trabalho, o consume, o lazer, as obriga· 
c;:iies, o descanso. Ampliamos as e sferas de acc;:ao da 
vida social e procuramos na cidade lugares criativos, 
seguros, mas onde queremos corre r riscos, e faci l· 
mente acessiveis para realizas:iies varias, mas identita· 
riamente distantes dos outros. A cidade abre-se a 
novos publicos, assimila-os, protege-es, cria novas 
identidades e comportame ntos na envolvencia de uma 
sociedade de consumo-espectaculo onde a noite tem e 
vira a ter um papel de crescente significado. 

Se a cidade no seu processo de fo rmac;:ao ecle
t ica, democraticamente int egradora dos seus utiliza
dores, se torna palco e motive de consume, a noite 
recria a cidade e da ao tempo um novo significado. Tal 
como Roger Sue (1982) refere, o tempo e de produs;ao 
a tempo inteiro e isso torna o tempo da noite num 
t empo economicamente apetecivel. Todavia, o tempo 
te m sido uma dimensao negligenciada nas analises 
geogrc\ficas. E outra a cidade a noite: outras ce ntrali· 
dades, mobitidades, percepc;:oes e representas:oes, 
enfim, out ras retac;:oes com o espas:o, ainda pouco 
exploradas pelas ciencias sociais. 

Numa cidade como Coimbra, de nivel hierar· 
quico urbane superior, a dimensao da vida nocturna e 
particularmente relevante. Ha servic;:os que funcionam 
24 horas por dia, ha actividades cutturais que privile· 
giam a noite, ha ofertas comerciais e de lazer que 
precisam da noite e, nesta ambiencia, a predominan· 
cia de actividades de servic;:os de nivel superior e a 
importancia do ensino, especialmente do superior e 
muito relevante. Dito isto, importa saber como a 
cidade vive a noite. Como se molda o tem po e o 
espac;:o a um periodo ident ificado com o repouso, a 
redus:ao da mobilidade e a procura de protecc;:ao pelo 

receio criado por fobias culturais e riscos reais. Dar 
resposta a estas questoes nao e tarefa facil. E neces· 
sario conhecer OS lugares da oferta e as intenc;:oes da 
procura. Para isso importa saber onde estao e quais 
sao as actividades nocturnas, identificar a distribuic;:ao 
de servic;:os associados a noite. Para tal foi efectuado, 
em 2007, um levantamento e georeferenciac;:ao dos 
restaurantes, cafes, cinemas, teatros, bares, pubs e 
discotecas existentes na cidade de Coimbra. Houve 
igualmente a intenc;:ao de conhecer a procura tendo 
por base urn questionario indicative da orientac;:ao 
espacial do consume da noite entre os jovens adultos 
unive rsitarios, realizado em Dezembro de 2006. Foi 
privilegiada a anatise espacial e efectuada a combina· 
s:ao da oferta e da procura de modo a determinar as 
centralidades de lazer nocturnas na cidade de Coim· 
bra, utilizando os Sistemas de lnformas:ao Geogrc\fica 
e, especificamente, o programa ArcMap 9.3. 

Os Sistemas de lnformas:ao Geogrc\fica abrem 
amplas possibilidades a esta analise social do espas:o 
urbano, a regulac;:ao e a governabilidade da cidade a 
noite. 0 prop6sito e conquistar esta dimensao da vida 
urbana para o planeament o e o ordenamento e, bene
ficiando das potencialidades dos Sistemas de lnforma
s;ao Geogrc\fica, conhecer a expressao espacial dos 
ritmos e dos tempos da cidade. 

A noite e o lazer: entre a escuridao e a evasao 

As temporalidades e as espacialidades do quot i· 
diane sao reguladas pelo dia astron6mico e pelo dia 
natural; se 0 tempo do primeiro e ecumenico ja 0 do 
segundo apresenta uma varias;ao latitudinal e sazonal. 
A duras;ao da noite e variavet, varia nao s6 de lugar 
para Lugar como num mesmo Lugar ao Longo de urn 
ano. Para alem deste tempo, estruturado pelos ciclos 
naturais, ha tambem urn tempo mecanico, artificial, 
que quotidianamente impoe disciplina (TIESDELL e 
SLATER, 2006). Apesar da escuridao da noite ser urn 
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fen6meno natural, comum aos lugares da Terra, 

embora com tempos diferentes, os seus usos e signifi· 

cados sociais nao o sao (WILLIAMS, 2008). Williams 
(2008) sublinha que a noite e muito mais do que um 

tem po do dia, com a chegada dela chegam os espac;:os 

da noite e apesar daquela ser um fen6meno natural os 

espac;:os da noite nao o sao. A noite e vivida e expe· 
rienciada de modo diferenciado pelas varias culturas 

(CHATTERTON, 2002; WILLIAMS, 2008) e numa mesma 
cultura com variac;:oes em func;:ao do dia da semana, da 

epoca do ano, das crenc;:as das pessoas, da forma de 
participac;:ao social predominante. GWIAZDZINSKI (2000) 

propoe que se evoque a noite urbana como espac;:o 
vivido, efemero e cfclico. 

A vida quotidiana e marcada, de facto, por 
ritmos varios: uns cfcticos e outros lineares. As 24 

horas do dia astron6mico inscrevem·se claramente no 

ritmo cfctico, tem um novo infcio no fim; ja o emprego 

serve para ilustrar o ritmo linear, os intervalos neste 

tempo ocorrem de forma repetitiva, com principia e 
fim (LEFEBVRE\ 1996 referido por WiLLIAMS, 2008: 516· 

517). Efectivamente a organizac;:ao do dia (24 horas) 

estrutura·se em torno de um tempo tripartido: os tres 

oitos. 0 tempo de trabalho, valor social fundamental, 
o tempo de descanso, com um valor residual mas 

fisiologicamente incontornavel, e o tempo livre, cada 

vez mais diversificado e assumidamente valor social 
enquanto motivador da sociedade que t rabalha para 

viver e nao apenas vive para trabalhar. Nao e pois de 

estranhar que os ritmos de vida sejam cada vez mais 

plurais (CRANG, 2001; GWIAZDZINSKI, 2004). Dessincroni · 
zam-se os modos de vida (ALVES, 2007a e 2008). As 

novas tecnologias, a internet, os telem6veis, a televi· 

sao interactiva, os call centres, permitem flexibilizar 
os ri t mos de vida e um desprendimento do rel6gio na 

execuc;:ao de muitas das obrigac;:oes diarias, enquanto 
nos escravizam com a urgencia, com a velocidade com 

que nos sao suscitadas fo rtes e tao diversas participa· 

c;:oes em tantas esferas de acc;:ao , qual patchwork de 
actividades, ocupac;:oes e livres arbitrios. No fundo "o 

tempo em continuo da economia e das redes sobre· 
poe·se ao ritmo circadiano dos nossos corpos e das 

nossas cidades" (ALVES, 2007a: 491 ), cada um molda o 
tempo em func;:ao do seu perfil social, distende·o, 

corta·o, comprime·o, acelera·o, nas escolhas pessoais 
que faz para o ocupar e a cidade molda·se para dar 

resposta a esta distensao, interrupc;:ao, compressao e 
acelerac;:ao das nossas realizac;:oes diarias. 

Em func;:ao dos ritmos naturais e mecanicos as 
cidades funcionam como um organismo vivo, con· 

traem ·se e dilatam-se numa existencia ritmada pela 
alternancia entre o dia e a noite (GWIAZDZINSKI, 2005). 

·LEFEBVRE, Henri 11996) ·Writings on cities. Blackwell, Oxford. 
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A rua da cidade e lugar (e expressao) de geografias 
rftmicas (CRESSWELL, 1998). Ao longo de 24 horas possui 

diferentes fluxos, e palco de varias iniciativas e de 
diferentes actores, que se movem por interesses 

sociais diversos. Tendencialmente a escuridao da noite 
retrai o uso do espac;:o, povoando·o de receios e de 

inseguranc;:a. Foi a luz artificial que permitiu alterar a 
percepc;:ao do espac;:o e representa·lo de um modo mais 
seguro. A instalac;ao da iluminac;:ao, primeiramente a 
gas e depois da iluminac;ao electrica nas cidades, 
significou uma vit6ria do cultural sobre o natura l 

(LOVATT e O'Cor~NOR, 1995). A ubiquidade da luz artifi· 
cial levou a que as actividades sociais urbanas, nao 

apenas o trabalho mas tambem o consumo e o lazer, 

transcendessem a natureza (GOTTDIEI~ER e BUDD, 2005). 

Hoje a luz artificial tem uma dupla funcionalidade: 
uma utilidade pratica e uma utilidade estetica, pe lo 

efeito cenico que produz permite valorizar 0 espac;:o 

publico de circulac;:ao e os espac;:os construfdos, 
enquanto a sua vertente pratica ordena a noite e 

orienta as acc;:oes. A luz tem um papel central na 
criac;:ao de eventos culturais, nos eventos de luz que 

ocorrem nas cidades (Luzboa e m Lisboa, nuit blanche 
em Paris, Fete des Lumieres em Lyon, Luci d'Artistes 
em Turim ... ) a luz alia-se a arte e funciona como pre · 
texto para redescobrir o espac;:o urbano (ALVES, 2007a, 

2007b e 2008) . 

Na sociedade da modernidade tardia, baseada 

nos servic;:os e orientada para o consumo e para o 

lazer, e essencial conquistar tempo para as multiplas 
realizac;:oes, neste sentido, na cultura ocidental 

urbana, a animac;:ao do espac;:o urbana e ampliada 

temporalmente, a noite vai sendo progressivamente 
ocupada: o emprego deixou de ser nine to five, ate 

porque e preciso trabalhar para fornecer lazer, ha 

uma apetencia para procurar os lazeres libertadores 
das rotinas, os tempos sociais diversificam·se e reque · 
rem outros espac;:os de encontro e de realizac;ao. A 
noite a procura do espac;:o da cidade passou a ser 
comum entre um numero crescente de pessoas que 

tendo tempo livre e disponibilidade financeira para 

consumir sao tambem intelectualmente exigentes e 
apresentam poucas responsabilidades familiares. E 
esta a caracterizac;:ao de muitos jovens adultos univer· 

sitarios que se apresentam como utilizadores prefe· 
renciais da noite. 

Mementos ha em que se modificam os ritmos dos 

espac;:os urbanos, conjunto de lugares e nao-lugares. 

Sao as grandes festas urbanas, os eventos musicais 
(festivais, raves, festas de fim de ano ... ), os arraiais 
populares, a comemorac;:ao de resultados desportivos, 

a comemorac;:ao de resu ltados polftico·partidarios; 

afinal o espectaculo e a encenac;:ao que encont ram na 
noite um tempo propfcio, pela libertac;:ao do emprego, 
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pela maior acessibilidade, pela menor pressao social. 

A noite converte-se num tempo propicio a evasao e o 

espac;:o publico urbano o palco privilegiado de interac

c;:ao social, da celebrac;:ao, da expressao dos sentimen

tos colectivos, desempenhando um papel chave no 

desenvolvimento das cidades (ALVES, 2006 e 2007b). De 

facto, a cidade permanece como um bam observat6rio 

das mudanc;:as sociais, nos ultimos anos impiiem-se 

novos tempos, novas e diversos ritmos de vida urba
nos, nao e mais uma cidade una, mas multipla, a que 

se nos apresenta (ALLEMAND, 2005), com a noite social 

a deixar de ter um caracter excepcional. 
BIANCHINI (1995) considera que ha um conjunto 

de factores que se combinam para justificar o 
aumento da vida nocturna: i) a democratizac;:ao do 

acesso ao ensino superior, que se sucedeu ao movi
mento estudantil de Maio de 1968, e que levou a que 

as j ovens adul tos universi tarios se constituissem como 
importantes consumidores das actividades de lazer 

nocturne; ii) o surgimento de novos movimentos 

sociais, entre os quais o feminismo, que reclamam o 
direito a cidade, a noite2 e ii i ) 0 aumento de tempo 

livre e do lazer principalmente para as jovens (entre 

os quais cresce o desemprego e a disponibilidade de 

tempo livre, mas t ambem que quando habilitados 

superiormente e integrados no mercado do emprego, 

auferem rendimentos que lhes permitem aceder a 
lazeres mais diversos e onerosos) e as idosos (justifi

cado pelo aumento a esperanc;:a media de vida a nas

cenc;:a, elemento que se combina com reformas ante

cipadas) . A isto e necessaria juntar , sublinhando ideias 

acima inscri tas, que o valor social atribuido ao lazer 

faz com que, de uma forma mais democratica ou mais 

elitista, a populac;:ao procure, no seu tempo fora do 

emprego, o prazer, que assenta na realizac;:ao de 

actividades dependentes do seu livre arbitrio e da 

satisfac;:ao retirada das relac;:iies dai resul tantes. 
A escuridao (natural), a iluminac;:ao (artif icial ) e 

a evasao (social) sao uma triade que confere ambien

cia e vida nocturna as cidades ocidentais contempora

neas. A mudanc;:a de uma economia urbana assente na 

prodUI;:ao para a uma economia urbana de consume, 
levou a que act ividades antes vistas como marginais 

adquirissem um papel cent ral, numa clara reorienta

<;:ao das cidades para o prazer (LOVATT e O'CONNOR, 
1995) . Segundo GWIAZDZINSKI (2005 : 99) "o by-night 
tornou-se uma dimensao caracteristica da vida 

' As Take back de night sao um bom exemplo disto que se 

acabou de afirrnar. sao marchas que procuram rectamar a presen~a das 

mulheres no espa~o publico depois do anoitecer, momento em que 

cresce o sentimento d~ tnseguran.:;.a, e que tem subjacente urn protesto 

contra a " olencla que atlnge as mulheres e a lnseguran,a que estas 

sentem partlcularmente na noite (MOREIRA, 2005). 

urbana" . Os clubes nocturnes, juntamente com os 

cafes, os bares, os restaurantes e os teatros, torna
ram-se componentes essenciais da vida nocturna na 

cidade (NORTHCOTE, 2006). A cidade abre(se) a noite. 

Na noite cresce a oferta e a procura de lugares out of 
hours, fora das horas de emprego que regulam a vida 
no quotidiano. Surgem servic;:os que estao sempre 

disponiveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Servi 

<;:os abertos em continuo, e que entroncam no conceito 
around- the-clock service, sao uma realidade cada vez 

mais presente na cidade contemporimea. A noite a 

oferta de eventos cu lturais na cidade e maior, os 

espa<;:os urbanos de circulac;:ao registam menos utiliza

dores, havendo nao s6 maior facilidade de circular na 

cidade, como mais espac;:os para estacionar, as man

tras dos estabelecimentos comerciais iluminam-se e 

permitem o voyeurismo, aumentam as ofertas comer

dais privadas que oferecem possibilidades de encont ro 
e de convivio social. Todos estes factores promovem a 

atractividade do espac;:o urbana. 

CHATTERTON (2002) considera que na sociedade 

p6s-industrial a governancia da vida urbana nocturna e 

essencial, pela sua relevancia econ6mica, a cultura da 

'cidade 24 horas' e da 'economia do prazer' (de que 

Barcelona, Glasgow, Melbourne, sao exemplos) e 

bastante lucrativa. A vida nocturna faz parte inte

grante da nova economia urbana p6s-industrial, tra 
zendo mais-valias que nao devem ser negligenciadas. 

De acordo com WILLIAMS (2008) o objective das autori

dades e dos agentes econ6micos e 'reterritorializar' 0 

espac;:o revitalizando as centres das cidades que estao 

em declinio e que passaram par processes de "dester

ritorializac;:ao". Para HENRIQUES e FEIO (1995) os espa<;:os 

de lazeres nocturnes no conjunto das func;:iies urbanas 

tem uma relevancia fisica e simb6l ica que, segundo 

eles, e um trac;:o inovador. Neste sentido cultura, 

economia e marketing urbano sao essenciais na dina

mizac;:ao da cidade a noite. 

Sao varios OS paises da Europa que t em procurado 

revitalizar a vida urbana nocturna com base em 

estrategias assentes numa forte componente cultural : a 

ltalia3
, a Alemanha, a Fran<;:a, o Reina Unido, entre 

' ilw<CHNI (1995) refere que a prirreira vez que ouvlu o concdo de 

economa da nolte (EN) foi atra..es da iriciatlva O!i"niz.ada por Renato Nicolln para a 

cldade de Roma: fslllte fbmala. Esta iniciatita t""" a sua prime'ra edi<;ao no final 

da dEc ada de setenta, ern 1977, e procuou atra..es da catendariza>iio de lJna .ere 
de <M!f1toS rutll'ais contra liar a violencia e rrostrar que o ~o pUllico da cidade 

pode ser 5egUI'O no fun do dia e dcrante a noite. Esta iniciativa que te'<! a rrals 

rec..-ce edl>;ao em 2000 martem·se tiel as sws origem. Nas ~as, palacios, 

parques e jardins da cidade h.3 uma oferta ao ar livre de concertos de todos os tipos 

de rrusica: clbka, opera, jazz, rock, pop, '"" tarOOn de teat.ro, edbil;ao de 

fm-es, c~aes de jazz e de merna rrtJdo, ci'era, balfet e owas performarces 

emi:los arqueolcig;cos. 
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outros. No case deste ultimo as politicas implementa
das nos centres das cidades tem procurado fixar resi
dentes e desenvolver a economia da noite (EN) e o 
conceito de 24-hour city. Antigas cidades industriais 
do Nordeste do pais, desde finais dos anos 80 e ao 
longo dos anos 90, do SEkula XX, empreenderam estra
tegias de retorno a cidade que passaram pela reabili
ta~ao/regenera~fao nao s6 ffsica como social, diversifi
cando as ofertas de lazer e de comercio, valorizando, 
neste ambito, a vida nocturna e a economia do prazer, 
com uma forte componente cultura l e simb6lica. 

Manchester, Leeds, Nottingham, Birmingham, Bristol, 
Glasgow e mesmo Newcastle, sao alguns exemplos de 

cidades que se transformaram significativamente 
cr iando uma imagem mais cosmopolita, com uma 

importante dimensao cultural. A vida nocturna deixou 
de ser tao rigidamente regulada e controlada (como 

acontecia na sociedade industrial), a adop~fao de 
atitudes mais liberais traduziu-se na atrac~ao de 

consumidores actives e num crescimento da EN . Bares, 

pubs, discotecas, cinemas, teatros e casas de espectit
culos permitiram uma reafirma~ao das areas centrais 

das cidades e a diversifica~ao das ofertas de lazer 
atraiu mais residentes, clientela real que assume uma 
grande importancia na sua viabiliza~ao. Esta economia 
traz contudo consigo aspectos menos louvitveis: as EN 
estao muito orientadas para os jovens, para os clubes 
nocturnes, para actividades para legais ou ilegais, que 
assumem a transgressao e o desvio, na fuga a norma 

que e assumida no tempo da luz natural (BIANCHINI, 
1995; CHATTERTON, 2002; HOLLANDS e CHATTERTON, 2002; 

GOTTDIE!lER e BUDD, 2005; TIESDELL e SLATER, 2006; 
HUBBARD, 2007). De facto a apropria~ao do espa~o 
publico por grupos especfficos, tribes urbanas, condi
ciona a percep~ao individual e colectiva da qualidade 
desse espa~o publico (ALVES, 2006). 

JAYNE et a/. (2006) notam que o consume de 

itlcool se tornou parte desta estrategia de regenera~ao 

urbana. Criaram-se destines atractivos para beber, 
importantes para o marketing e para a promo~ao dos 

lugares. 0 consume de bebidas alco6licas na noite assume 
de facto uma crescente importancia: as bebidas tornam-se 
cada vez mais artfsticas e combinam vitrias influencias 

culturais, para alem disto o itlcool funciona como fonte de 
prazer, como desinibidor, estimula a liberta~ao individual, 
facilita a argumentac;ao e a contra argumentac;ao, os 
relacionamentos interpessoais, a sociabilidade, e parece 
justificar, desculpando, os comportamentos transgressivos 

e violentos. 
A escuridao, tambem ela, suscita, porque ofusca, 

comportamentos transgressivos que rompem ou compro
metem a ordem social estabelecida, dando azo a 
agita~faO SOCial, a violencia, a criminalidade Valorizada 

pela economia subterranea, ilegal. CHATTERTON (2002) 
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sustenta que a gestae da cidade a noite deve basear
se mais no desenvolvimento econ6mico e na 

criatividade do que na lei, na ordem, no controlo 
social (que caracterizou a sociedade industrial, 

fordista ), ainda que estes ultimos princfpios continuem 
a ter alguma influencia na regulac;ao da cidade a 
noite. Para alem disto, considera que a regulac;ao da 
cidade a noite assenta em quatro dimensoes: legal, 
tecnica, econ6mica e sociocultural. Num 
enquadramento legislative de ambito nacional (legal), 
em circuitos de videovigil2mcia (tecnica) , nos prec;os 
praticados nas entradas e nas bebidas (econ6mica) e 
nos estilos culturais e musicais, bem como nos codigos 
de indumentaria ou de simbolizac;ao do corpo (socio
cu ltural) LOVATT e O'CONNOR (1995) recordam que o 
convite a transgressao e central na sociedade de 
consume contemporanea e foi marginal na cidade 

fordista centrada no trabalho, sendo a noite urn tempo 
para consumir, um tempo para se ser alga que o dia-a

dia nao deixa ser, um tempo para encontrar pessoas 

que nunca se encontrariam, para se fazerem as coisas 
que as instituic;oes de controlo (familia, tribunais, 
igreja, policia) desaconselham. 

0 controlo por parte das autoridades locais dos 
espac;os publicos urbanos faz-se cada vez mais com o 
recurso a sistemas electr6nicos de vigilancia. A video
vigilancia que comec;ou por se generalizar nos espac;os 
privados de uso publico esta cada vez mais presente 
nos espac;os publicos ao ar livre, nas prac;as e nas ruas 

das cidades, designadamente nos centres hist6ricos, 
mas tambem nas auto -estradas, a entrada das cidades 

(permitindo conhecer e gerir os fluxes de trafego), nos 
parques de estacionamento, nos transportes publicos, 
nos taxis (que, em Portugal, pela Lei n.0 33/2007 de 
13 Agosto podem instalar e utilizar camaras de video
vigilancia e activa-las em situac;ao de risco). Estas 
medidas excepcionais de vigilancia que tern funda
mentalmente uma func;ao preventiva e dissuasora do 

crime, tendem a generalizar-se, crescendo em Portu
gal o numero de pedidos submetidos ao Ministerio da 
Administrac;ao de lnterna e os pareceres da Comissao 

Nacional de Protecc;ao de Dados. Assim sucede ap6s a 
criac;ao do enquadramento legal, Lei n.0 1 /2005, de 10 

de Janeiro\ mas fundamentalmente ap6s a aprovac;ao 
do projecto pioneiro, implementado na cidade do 
Porto, mais concretamente na Ribeira, em Janeiro de 

2008, pela Associa<;:ao de Bares da Zona Hist6rica do 
Porto (ABZHP). Esta iniciativa, a primeira do genera 
em Portugal , evidencia bern a importancia da segu
ran~a para a EN e a mobilizac;ao des investidores 
privados para colaborarem na governancia da cidade a 

' Legisl~ao relatlva a tKiliz~ao de vigilancia com camaras de video 

para efeitos de segura~a em locais pojblicos de utlliz.,ao comuon. 
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noite . Estas medidas promovem a seguranc;:a dos resi

dentes, dos comerciantes e dos turistas, se bern que a 

proximidade de uma sociedade bisbrotheriana possa 
tornar menos bondosas todas estas tecnologias. 

De acordo com WILLIAMS (2008) a cu ltura ociden

tal privilegia a observac;:ao, como mecanisme de con

t rolo social. Para CRESSWELL (1998) a l6gica que preva

leceu a iluminac;:ao das ruas, ou seja, a func;:ao de 

disciplinar, de criar ordem publica a noite, e hoje 

extensive! a videovigilancia. Estes sistemas come~a

ram por ser adoptados nos paises anglo-sax6nicos, 

designadamente em lnglaterra (GWIAZDZINSKI, 2005 ). 0 
primeiro sistema de videovigilimcia na via publica 

instalado na Gra-Bretanha data de 1985, sendo 
posteriormente adoptado por muitas cidades no 

ambito dos projectos de revitalizac;:ao (Oc e TIESDELL, 

1997), \ isando controlar os espac;:os publicos urbanos, 

designadamente no tempo da noite. lsto sucede nao s6 
em cidades inglesas como Newcastle, Birmingham, 

Glasgow, mas tambem em varias cidades europeias: 
Roma, Lyon, Madrid, Berlim, Budapeste, Copenhaga, 

Viena, Londres e Oslo, para referir apenas algumas. 

Urn projecto de investiga~ao, relativamente recenteS, 

comparou os sistemas de videovigilancia implantados 
nest as sete ul tim as cidades europeias. Para 

CHATTERTON (2002) estes sistemas alteraram a 
experiemcia individual da rua. Em alternativa, todos 

aqueles que se opoem a implantac;:ao destes circuitos 

de observac;:ao propoem outras estrategias que passam 

por urn auto-policiamento, repovoando as ruas do 

centro das cidades, diversificando as actividades 

econ6micas e aumentando a responsabilidade civica . 

Um dos efeitos perniciosos do uso de tecnologia de 
videovigilimcia e que muitas das vezes a criminalidade 

relocaliza-se no espas;o urbano, para alem de haver o 

risco de urn maier distanciamento entre a polfcia e as 

pessoas. Alias, a presenc;:a de camaras pode ser 

interpretada como modo de classifica~ao de area de 
risco acrescido ou, inversamente, o entendimento de 

que as areas sem ciimaras sao inseguras (Oc e TIESDELL, 

1997). De uma maneira ou de outra, pode acontecer 

alguma inibic;ao na fruir;:ao do espac;:o urbano, 
parecendo evidente que, s6 por si, a videovigilimcia e 

um processo demasiado impessoal, invasive e 

intimidat6rio. De facto, a observac;:ao por videovigi

liincia (CCTY - Closed-Circuit Television) reduz a 

' Desen ol, ldo pelo Cl'ntr<' {or Technology and Soci<'ty, 

Technical University of Berlin, e que pode ser cornultado em 

ht!r:/. ~ ,., .urbaneye. net. lntitulado On thl' Threshold to Urban 

Ponopticon? Analysing the Employment of CCTV in furopl'an Citil'S and 

Asstssing its Social and Political Impacts, e que foi editado, em 2007, 

pela Comissao Europela 

llli.Q;~W>(d!i&!!!OQa !'Uidocuments/documentlibrary/ 100123891l!:i_~.I!S[! 

liberdade individual. A sua eficacia carece, entao, de 

se combinar com outras medidas mitigadoras do crime 

e potenciadoras da percepc;:ao de seguranc;:a no espac;o 
publico, designadamente: a reabilitac;:ao do patrim6nio 

construfdo, a diversificac;ao funcional, o aumento da 

func;:ao residencial, o policiamento efectivo, a videovi
giliincia em parques de estacionamento, em estabele

cimentos comerciais, em estabelecimentos de diversao 

nocturna. 

A promulgas;ao da legislac;:iio que enquadra a 

videovigiliincia em Portugal e relativamente recente, 

reflecti ndo bern como este tema tern entrado na 

agenda da governiincia dos espac;:os publicos urbanos 

portugueses. Na cidade de Coimbra foi aprovada a 

implantar;:ao, nos lugares assinalados na Figura 1, de 

doze ciimaras de videovigiliincia (de urn total de 

dezassete, propostas no projecto inicial), monitoriza

das, em tempo real, pela Polfcia de Seguranc;:a Publica 
(PSP). Este sistema estara em funcionamento das 20 

horas as 8 horas, periodo em que encerram as activi

dades comerciais e em que a area central, hoje mais 

desprovida da importante func;:ao residencial, esta 

mais vulneravel aos riscos sociais. Na area do centro 

hist6rico, em que o patrim6nio edificado se encontra 
em alguns locais muito degradado, em que as caracte

risticas da morfologia urbana herdada, que entrecorta 

a visibilidade e afunila a circulac;:ao de pessoas, em 

que ha uma ele vada compacidade, com os espac;:os 

livres e os de circulac;:ao a apresentarem um trar;:ado 

estreito e irregular, condicionando ou impossibilitando 

a circulac;:ao autom6vel, a percepc;:ao de situar;:oes de 

risco surge acrescida em relac;:ao a outros espas;os 

urbanos. 

Cerca de 36,8 ?; da criminalidade registada 

nesta area da cidade, no ano de 2007, visou os esta

belecimentos comerciais. Todavia os furtos, a forma 
de criminalidade mais usual neste espac;:o, registaram

se tambem em viaturas e e m residencias. As situar;:oes 

de confrontos directos com roubo por esticao ou outre 

tipo de roubo na via publica ou espac;:os publicos estao 

tambem presentes como forma de criminalidade. Nao 

deixa de ser interessante, e preocupante, constatar 

que mais de metade da criminalidade nesta area da 

cidade ocorre precisamente durante a noite6, 61,4 %, 
ou seja 167 crimes de urn total de 2727

• Parece-nos, 

portal tipo de incidencia, que a proposta de criar uma 

cortina de videovigiliincia entre a malha urbana e a 

margem direita do rio Mondego, centrando-se o seu 

• 0 periodo de tempo aqui conslderado e 0 que l'Sta 
compreendido entre as 20 horas e as 8 horas. 

7 0s dados da criminalidade aqui apresentados sao OS que 

constam do Parecer da Comissao Nacional de Protec~ao de Oados, 

emltido em 12 de Dezembro de 2008, p. 17. 

273 



perimetro na Baixa e pertinente e adequada. Saliente

se que na Alta, por seu turno, ficam a descoberto 

ext ensas areas de espa<;:os publicos que apresentam 

uma vulnerabilidade consideravel e onde e fundamen 

tal urn policiamento personalizado de proximidade, 

essencialmente se se atender ao tra<;:ado irregular, 
geom6rfico que caracteriza esta area mais consolidada 

de cidade, em que as quebras de perspectiva .sao 

frequentes o que condiciona a eficacia destes siste

mas. 

Figura 1 

Localiza~.io proviwel das dimaras de videovigilancia do espar;o pUblico 

de circula~ao, a implantar na Baixa da cidade de Coimbra, e <irea 

provavel de cobertura, proposta de 2008. 

(Fonte: Etabora~ao prOpria tendo por base a localizac;ao das d.maras de 

videovigilancia cedida pela Camara Municipal de Cairnbra, Gabinete para 

o Centro Hist6rico, em Novembro de 2008 e o Anexo I do Parecer da 

Comissao Nacional de Protec>ao de Oados.) 

A noite e o lazer em Coimbra, a tradic;:ao, a renovas;ao 

urbana e os ritmos da cidade 

Cada localidade tern ritmos e rituais pr6prios 

(HOLLAtms e CHATTERTOI~, 2002). A vida nocturna, numa 

cidade un iversitaria, apresenta ritmos, rotinas e 

rituais pr6prios (CHATTERTOI~ e HOLLANDS, 2003), e 
Co imbra niio e excep<;:iio, com especificidades em 
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termos de lazer nocturno e de EN. A Universidade 

condiciona grandemente a organiza<;:iio fisica do 

espa<;:o, a composi<;:iio social da popula<;:iio e o dina

mismo econ6mico e cultural da cidade no seu policen

trismo (Alta/Baixa/Solum/Vale das Flores/Celas). A 

par disto, nestes primeiros anos do seculo XXI, tern 
adquirido novas dinamicas fisicas e culturais valorati

vas do espa<;:o publico, da EN, da imagem da cidade. 

Destaquem-se, a titulo meramente de exemplo, as 

interven<;:oes no ambito do Programa Polis, nomeada

mente, o resgatar o rio para a cidade tendo, na cria

<;:iio do Parque Verde do Mondego - espa<;:o que apre
senta uma grande atractividade em termos de activi

dades de recreio e de lazer -, a sua expressiio de 

maior significado. Junta-se a isto, contudo, tambem o 

facto de ter sido Capital Nacional da Cultura em 2003, 
o surgimento de novos complexos comerciais que 

criaram ou refor<;:aram as centra lidades urbanas (Dolce 
Vita Coimbra, em 2005, Forum Coimbra, em 2006). 

Estes factos foram importantes na redefini<;:iio dos 

espa<;:os de lazer e de consumo na cidade, nomeada

mente a noite. 

A vida urbana nocturna, em que se inserem os 

bares e clubes nocturnos, assume uma grande impor

tancia na biografia individual , na passagem para a vida 

adulta (NORTHCOTE, 2006). 0 alargamento de uma 

classe media, o aumento da escolaridade, a democra
tiza<;:iio do acesso ao ensino superio r, levou urn numero 

crescente de jovens a afastarem-se fisicamente dos 

seus progenitores e a desvincularem-se das regras 

morais e comportamentais que enformam a adolescen

cia e a juventude, beneficiando de alguns recursos 

financeiros para consumir e para aceder a formas de 

cultura oferecidas pela noite. A EN na cidade de 

Coimbra esta por tradi<;:iio orientada para os jovens 

adultos, estudantes universitarios, sendo que os maio

res eventos anuais nocturnos, a Queima das Fitas e a 

Festa das Latas, sao dinamizados pela academia. 

No levantamento e georeferencia<;:iio dos lugares 

de oferta de lazer nocturno existentes na cidade de 

Coimbra, e a que ja se fez referenda, foram contabili

zados 412 estabelecimentos. A analise da composi<;:ao 

desta oferta permite concluir que estiio, como seria de 

esperar, sobrerepresentados os restaurantes (60,4 %) e 

os cafes (20,4 %), apresentando estes uma distribui<;:iio 
mais ubfqua no espa<;:o. A maior frequencia de uso e a 

vulgaridade da fun<;:ao explicam o padrao espacial. No 

que diz respeito aos restaurantes a sua oferta aumenta 

nas principais centralidades urbanas: na Baixa, na 

Pra<;:a da Republica, em Celas, em 5. Jose/Solum. Mas 

e a Baixa da cidade que continua a apresentar uma 

extensa oferta que se densifica nos arruamentos da 

Baixinha, mas que encontra urn a linhamento impor

tante que se estende desde o Parque Manuel Braga, ao 
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Iongo da Avenida Fernao de Magalhaes, ate a Rua do 

Padrao (proximo da estac;:ao f erroviaria de Coimbra B). 

Nela coexiste uma oferta tradicional que teve dificul· 

dade em se ajustar a mudanc;:a nas concepc;:oes de 

design e novos restaurantes que tem investido na 

modernizac;:ao dos espac;:os e na diferenciac;:ao da 

oferta. Os restaurantes tematicos e/ou etnicos, desig

nadamente chineses, it alianos, marcam presenc;:a 

neste espac;:o. Na margem esquerda destacam-se duas 
importantes centralidades o Rossie de Santa Clara e o 

complexo comercial forum Coimbra. De facto, nos 

novos complexes comerciais e ampla a oferta de espa

c;:os para comer (prac;:as de restaurac;:ao), aqui encon

tra-se uma multiplicidade de restaurantes tematicos 

que se combinam com o fast food, para alem da possi

bilidade de comer ao ar livre e, no caso do forum 

Coimbra, de poder desfrutar, no ample terrac;:o, de 

uma vista panoramica sobre a cidade. De realc;:ar a 
at ractividade que apresenta a Prac;:a da Republica, 

Iugar onde se fixam estabelecimentos e marcas de fast 
food que integram cadeias mundiais, como a Pizz Hut 

ou a McDonald's e que complementam uma oferta de 

pequenas empresas de restaurac;:ao locais. As cadeias 

internacionais de distribuic;:ao de fast food, chegam a 
cidade nos anos 90 do seculo XX, mas expandem-se 

significativamente nos primeiros anos do seculo XXI. 

Esta estrategia de implantac;:ao espacial resulta na 

criac;:ao de clusters e permite beneficiar de economias 

de aglomerac;:ao (TIESDELL e SLATER, 2006 ). 

Os cafes apresentam um padrao de oferta muito 

mais disperse pelo espac;:o urbana, ainda que esta se 

densifique em torno da Prac;:a da Republica e da Ave

nida D. Afonso Henriques. Eles pu lverizam o espac;:o 
urbana, marginando as principais arterias de circula

c;:ao e marcando presenc;:a nas areas residencias e 

comerciais. 
As ofertas apresentadas contrapoe-se a oferta 

das sa las de cinema (3, 9 %) (estas, hoje, claramente 

associadas aos complexes comerciais a que ja se fez 

referenda, o Centro Comercial Dolce Vita Coimbra 

oferece dez salas de cinema e o Centro Comercial 

Coimbra Forum seis) e de teatros (2 ,2 %), com um 

padrao mais disperses pelo espac;:o urbano, quando 

comparado com as salas de cinema, mas quase sempre 

a assinalarem importantes centralidades na noite. Os 
antigos espac;:os que promoviam estas ofertas na 

cidade fecharam: o Cine- Teatro Avenida (na avenida 

Sa da Bandeira), o Cine-Teatro Tivoli (na avenida 

Emidio Navarro) e o Cinema Girassolum (no Centro 

Comercial Girassot'um), ja para nao falar do Teatro 

Sousa Bastos (localizado na Alta) . Mas, neste inicio de 

seculo, surgiram na cidade novos espac;:os, construidos 
de ra iz, que ampliaram a oferta cu ltural na cidade, de 

que sao exemplo, em 2002, a Oficina Municipal de 

Teatro, localizada no Vale da Flores, numa das novas 

centralidades da cidade e, em 2004, o Teatro da Cerca 

de S. Bernardo, localizado na Baixa. De grande signifi

cado sao tambem os bares e os pubs, que representam 

11,9 % da oferta, e as discotecas 1, 2%. Est a oferta 

apresenta um padrao espacial peculiar. Esta clara

mente localizada na envolvente do Polo l da Universi

dade, na Alta, no Largo da Se Velha, na Prac;:a da 

Republica e nas ruas que desta divergem, nomeada
mente na Avenida Sa da Bandeira. Como se pode 

perceber trata-se de espac;:os com uma forte identi

dade e tradic;:ao de vida boemia. Como num outro 

momento ja tivemos oportunidade de referir (SANTOS e 

MOREIRA, 2008) a oferta destes espac;:os esta espacial

mente ancorada em espac;:os publicos que por tradic;:ao 

tem uma grande carga simb6lica e cultural e, por isso 

mesmo, identitaria; temporalmente esta oferta tambem 

e diferenciada, durante o dia sao espac;:os encerrados, 
que passam despercebidos (Figura 2), abrem, geralmente, 

durante a tarde, mas quase sempre no final desta. 
Lugares discret os durante o dia mas que ganham vidas 

pr6prias e diferenciadas com a noite, pelos ambientes 
que criam, pelas clientelas que atraem, proporcionando 

experiencias de lazer associadas ao alcool, a ml!sica, ao 
encontro com os outros, e ao desencontro com o que se e 

durante o dia. Estes lugares vivem da noite e dao vida a 

noite. Procuram criar diferentes cenarios (as vezes 

combinando varios ambientes decorativos, musicais ... num 

mesmo Iugar) e desenhar assim uma oferta que responda 

as subculturas em que se subdivide a procura (CHATIERTON 

e HOLLANDS, 2003; GOTIDIENER e BUDD, 2005; WILLIAMS, 
2008). Efectivamente, os lugares de lazeres nocturnes, 

designadamente os bares, pubs e discotecas, tem uma 

importante func;:ao de construc;:ao e integrac;:ao identi

t<kia (HENRIQUES e FEIO, 1995; SANTOS e MOREIRA, 2008), 

sendo importantes nesta fase de transic;:ao que marca 
o ciclo de vida individual. 

A procura, obtida atraves de um questionario 

indicativa dos lugares frequentados pelos jovens adultos 

universitarios, acaba quase sempre por reflectir a 

espacialidade da oferta (Figura 3). A procura de res

taurantes (Figura 3A) faz-se fundamentalmente na 

margem direita do rio Mondego, ja que na margem 

esquerda apenas adquire expressividade o complexo 

comercial Forum Coimbra. Na margem direita desta
cam-se o centro comercial Dolce Vita Coimbra, a 

fvlcDonald's deS. Jose, a Prac;:a da Republica e a Rua do 

Padrao. A Baixa da cidade e o Vale da Flores apre

sentam tambem uma procura menos concentrada, mas 

assinalavel. A procura de cafes (Figura 3B) tem um 

padrao espacial muito cent rado na Alta e na Prac;:a da 

Republica, os espac;:os de eleic;:ao para os jovens adul

tos questionados. Estes revelam tambem uma pre

ferenda pelos cafes implantados em S. Jose/Solum, e 
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Figura 2 

Bare~ da cidade de Coirnbra. fns6nias Bar e Bugatti Bar , ambos localizados na A ... enida sa da Bandeira, e a Sevln Bar. que se situa na Rua 

AntOnio de .. asconcelas. 

ligados aos centres comerciais Dolce Vita Coimbra e 

Girassolum. 

A procura de cinemas e de teatros (Figura 3C) e 

mu ito localizada no espa~o . Sao fundamen talmente os 

novas complexes comercias que polarizam as clientelas, 
cujas escolhas de lazer assentam, significativamente, na 

cultura popular, designadamente as clientelas jovens que 
elegem a setima arte nos seus tempos de lazer nocturne. 

Nestas procuras surge realc;:ado o centro comercial Dolce 

Vita Coimbra, amaior oferta de salas de cinema e 
consecuentemente de filmes, como se referiu acima. A sua 

localiza<;iio espacial e as facilidades de transportes publicos 
ajudam a explicar esta preferencia espacial. Nao e de 

estranhar a atractividade destes complexes comerciais 
pois, de acordo com HUBBARD (2003), estes espac;:os estao 

associados a varias sensac;:oes corporais de prazer e a 
experiencias variadas, que se procuram com uma ida ao 
cinema. 0 ambiente e d imatizado, 0 som e envolvente 

(360' de som digital), abrindo·se nestes espa<yos o leque de 
ofertas de lugares de restaurac;:ao. Estas, para alem de 

outras facilidades (de seguranc;:a, de estacionamento, de 

child core ... ), concorrem para explicar estas procuras. 
Associado a estes complexes comerciais estao centros de 

diversao e outras actividades de lazer. No caso do 

centro Comercial Forum Coimbro, por exemplo, existe 
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'Jm Fun Center e um Bowling. De salientar tambern a 

procura pelo Teatro Academico Gil Vicente (TAGV) . 

Este espac;:o , voltado para as artes e para a cultura, 

apresenta urna programac;:ao diversificada, abrangendo 

varios publicos mas, tambem pela sua propriedade 

institucional e localizac;ao espacial, assume-se como espac;:o 

de eleic;ao da academia, conseguindo no entanto atrair 
outros publicos, norneadamente residentes na cida-de de 
Coimbra enos lugares que a envolvem. 

Relativamente a procura de bares, pubs e disco

tecas os lugares de procura sao relativamente variados 

mas circunscritos no espac;o que se estende da Avenida D. 
Afonso Henriques at e a Rua da Manutenc;:ao Militar, 
incluindo a Prac;:a da Republica e a Avenida Sa da 

Bandeira. Uma procura ja assinalavel surge na mar-gem 

direita junto ao rio, no Parque Verde do Mondego. A 
merecer referenda esta igualmente a procura na rnargern 

esquerda, em Santa Clara onde ha alguma tradic;ao na 

oferta destes espac;os de lazer nocturnes. 

Metodo(ogia 

A analise espacial (spatial analyst) fo i a meto· 
dologia adoptada para deterrninar as cent ralidades do 

lazer nocturne na cidade de Coimbra, a plicada a partir 
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da utiliz~ao de software de Sistemas de lnforma~ao 

Geografica (ArcMap 9.3). Esta analise espacial foi 
realizada a partir de um levantamento funcional que 
possibilitou a georeferencia~ao dos cafes, dos restau
rantes, das salas de cinema, dos teatros, dos bares, dos 
pubs, das discotecas e dos clubes nocturnes na cidade de 
Coimbra. Para alem da possibilidade de conhecer o 
padri10 de distribui~ao espacial da oferta foi possivel 
conhecer a procura destes lugares integrados na 
economia da noite atraves da inquiri~ao de jovens-adultos 
universitarios, como ja foi referido acima. 

Os estabelecimentos de lazer nocturne objecto de 
levantamento foram agrupados em oito temas: i) oferta 

de cafes, ii) oferta de restaurantes, iii) oferta de bares, 
de pubs e de distocecas, iv) oferta de cinemas e de 
teatros; v) procura de cafes; vi) procura de restaurantes, 
vii) procura de bares, de pubs e de discotecas, viii) 
procura de cinemas e de teatros. Para cada urn destes 
oito temas foi determinada a densidade (kernel density). 

De seguida procedeu-se a uma reclassificac;:ao (reclassify) 

de cada urn dos temas. Nesta reclassificac;:ao dos temas as 
pondera~iies variaram entre um e nove. Atendendo a que 

as maio res densidades da oferta e da procura significavam 
maiores poten-cialidades do ponte de vista da 
determinac;:ao das centralidades de lazer nocturnas na 
cidade de Coimbra, o valor 1 foi atribuido a classe que 

apresentava menores valores de densidade e o valor 9 a 
classe que apresentava maiores valores de densidade. A 

Figura 4 ilustra estes procedimentos metodologicos. 
Posteri-ormente os temas raster reclassificados foram 
objecto de combina~ao, de ponderac;:ao e de calculo 

espacial (raster ca/culater). 

No ambito da ponderac;:ao do padrao de distri

buic;:iw da oferta e da procura dos estabelecimentos de 
lazer nocturnes, a cada urn dos oito temas foi atribuida 

uma percentagem de inftuencia que se apresenta 
sintetizada no Quadro I. Esta, como toda e qualquer 

ponderac;:ao, nao esta isenta de subjectividade. Ainda 

assim, a definic;:ao de um criteria na atribui~ao de pesos 
diferenciados aos temas em analise se convergir com a 

intenc;:ao que esta subjacente a aplica~ao da metodologia 

de analise espacial concorre para optimizar os resultados 
finais. Assim, atendendo a que o objective principal da 

aplicac;:ao desta metodologia de analise espacial era 
identificar as centralidades do lazer nocturne na cidade 
de Coimbra, parte-se do principia que os lugares da 
oferta, e a propria estrutura~ao da procura, apresentam 
temporalidades diferenciadas na noite. Os ritmos da 
vida urbana, numa sociedade ocidentalizada, como 
aquela que nos e nquadra, levam a uma itinerancia pelos 

lugares de lazer que comec;:a ao inicio da noite nos 
restaurantes, que encontra continuidade nos cafes, que 

procura a evasao e a formac;:ao cultural nos cinemas e 
nos teatros e que termina nos bares, pubs e discotecas. 
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Ha pois uma cadencia temporal na procura que e deter
minante para a regulac;:ao do funcionamento da oferta 
desta distribuic;:ao. Foi com base neste entendimento 
que se sobrevalorizou, de forma crescente, a oferta e 
a procura das actividades que entram noite dentro, 

cabendo a menor percentagem aos restaurante e a 
maior percentagem aos bares, pubs e discotecas (Qua

dro I). Cada percentagem foi dividida por 100 no 
senti do de normalizar os valores (Quadro I). 

Quadro 1 

Pondera,ao da oferta e da procura dos estabelecimentos de lazer 

nocturne na cidade de Colmbra para, no iimbito da ancilise espacial, 

etectuar a ccllcuto dos ternas em fonnato raster e determinar as centrali

dades de lazer na nolte. 

NormaHza~ao 

Restaurantes 0,05 

Cafes 10 0,1 

Cinemas e teatros 15 o, 15 

Bares, pubs e discotecas 20 0,2 

Restaurant es 0,05 

Cafes 10 0,1 

Cinemas e teatros 15 0,15 

Bares, pubs e discotecas 20 0,2 

100 

0 resultado final da aplicac;:ao desta metodologia 
de analise espacial (output raster dataset) e ilustrado 
pela Figura 5. Na cidade de Coimbra a distribuic;:ao e o 

consume da noite estao relativamente concentrados, 
apesar de ser notoria a tendencia para um policentrismo 

e para uma descentralizac;:ao, designadamente para as 
areas residenciais, sendo par isso de equacionar o possivel 
conflito com os residentes. Na cidade tem-se multi plicado 

as espa~os de atracc;:ao nocturnes. A Prac;a da Republica e 
a Alta sao as duas centralidades de lazer mais signifi
cativas na noite da cidade de Coimbra. A primeira assume 
maier expressao espacial, distende-se pela Avenida Sa da 

Bandeira, e e coalescente com duas outras centralidades: 
a da Alta (que mantem a atractividade tradicional) e a da 

Avenida D. Afonso Henriques, esta ult ima com menor 
dimensao espacial e expressao social. Este espac;:o quase 
continuo revela uma especializac;:ao funcional em 
termos de actividades de lazer noctu rne. 
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em termos de actividades de lazer nocturne. Para 

alem destas centralidades na cidade de Coimbra 

d esenha-se urn arquipelago de pequenas centralidades 

que se vao autonomizando a medida que nos vamos 

afastando para as margens ou franjas urbanas e que 

competem com os espac;:os mais tradicionais. Entre 
elas destacam-se os novos complexes comerciais que 

congregam no mesmo Lugar varias ofertas de lazer 

nocturno numa estreita relac;:ao com o comercio. Na 
margem direita do rio Mondego comec;a a afirmar-se 

uma das mais recentes centralidades de lazer nocturno 

na cidade de Coimbra: o Parque Verde do Mondego. A 

intervenc;:ao nesta area da cidade levou a valorizac;:ao 

social de urn espac;o que era margi nal, que nao apre

sentava motivos de atracc;:ao para as pessoas, entalado 
entre a linha de caminho-de-ferro o/ramal da Lousa/ e 

o r io Mondego. 

Fi11ura 5 

Centralidades de lazer nocturno na cidade de Coimbra 

Nas centralidades urbanas as prac;:as sao os 

espac;:os publicos urbanos mais propicios ao encontro 

social. Para elas convergem diferentes grupos sociais 

em diferentes momentos do dia e da noite, enchem-se 

e esvaziam-se de pessoas em cadencias pouco ritma

das mas marcadas pela casualidade dos eventos que 

sao promovidos no espac;:o urbane. A Prac;:a 8 de Maio e 

a Prac;:a da Republica (Figura 6) sao importantes refe

rencias para OS transeuntes, tambem da noite, na 

cidade de Coimbra. Em torno destes espac;:os gravita 

uma ampla oferta de lugares de lazer nocturnes. A 
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dimensao e a i!uminac;:ao destas prac;:as aumentam os 

niveis de confianc;:a individuais. 

Conhecidas que estao as centra!idades de !azer 

nocturnas na cidade de Coimbra, importa ver como se 
ajustam os servic;os de transportes publ icos urbanos 

aos diferentes ritmos da cidade. 

Figuro 6 

Pra~a 8 de Malo aclma e Pra~a da Republica, pontos de encontro na 

noite da cidade de Coimbra. 

A noite diminui, tendencia!mente, a oferta de 

prestac;:ao de servic;os e a cobertura espacia! dos mes
mos, as funcionalidades da cidade contraem-se, a 

cidade cresce. A oferta de transportes publicos urba

nos ilustra bern a afirmac;:ao precedente. Uma analise 
da frequemcia de linhas dos Servic;:os Municipa!izados 

de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), segundo 

as horas do dia, numa analise que totaliza a oferta da 

rede central e da rede comp!ementar, evidencia urn 

decrescimo muito significative da oferta a partir das 

20 horas, que decai para uma prestac;:ao minima entre 

as 21 horas e a 1 hora da manha, momento em que 

estes servic;:os sao suprimidos para serem ret omados as 

5 horas da manha (Figura 7). 0 efeito de "bossas de 
camelo" esta bern ilustrado, evidenciando os ritmos 

desta cidade de media dimensao: OS piCOS de mobi· 
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lidade ocorrem ao inicio da manha (sendo este pica 
relativamente restrito no tempo, entre as 7 e as 9 
horas), no final do dia as mobilidades sao mais disten
didas no tempo, ocorrendo entre as 16 e as 20 horas, 
nao sendo negligenciavel o aumento da mobilidade na 
hora de almo~o. A oferta de transportes publicos 
ajusta-se assim a uma diminui~ao da procura e reduz
se significativamente no principia da noite. Os trans· 
partes publicos tornam-se mais inseguros, menos 
frequentes, os percursos pedestres na cidade ate uma 
paragem mais perigosos, OS tempos de espera SaO 
maiores, as paragens sao desconfortaveis, quase sempre 
pouco iluminadas e expostas aos riscos do espa~o publico 
na noite. A utilizar;:ao de veiculos mais pequenos, ligando 
as centralidades de lazer nocturnas as areas residendais, 
um circuito de vigilancia nas paragens que servem estas 
centralidades, a indica~ao de tempos de espera previstos, 
a aplica~ao de dispositivos que permitissem solicitar o 
transporte publico, poderiam ser algumas das medidas a 
implementar para aumentar o usa dos transportes publicos 
a noite, e torm!-los mais rentaveis. 

Em termos de configura~ao espacial a rede central 
de servi~os de transportes publicos envolve exteriormente 
a Este todo o continuo urbana (Fig. 8). Ramifica-se a 
Norte para a area industrial e residencial de Eiras e a 
Oeste para a periferia urbana da margem esquerda. 
Assegura, para alem disto, a liga~ao entre as areas 
funcionais que estruturam o espa~o urbana, densificando
se e intensificando a frequemcia nas areas mais 
densamente ocupadas e funcionalmente dinamizadas. 0 
Eixo Avenida Fernao de Magalhaes - Avenida Emidio 
Navarro - Largo da Portagem · Avenida da Lousa 
apresenta-se como estruturante, figurando entre os 
alinhamentos urbanos que apresentam maior frequenda 
de transportes publicos. 0 facto de conectar esta rede 
central com outros terminais de transportes publicos: 
esta~ao ferroviaria de Coimbra B, terminal rodovjario da 
Casa do Sal, esta~ao ferroviaria de Coimbra A, esta~ao 
do Parque integrada no ramal da Lousa, bern como os 
maiores parques de estacionamento que servem a 
cidade, impoe uma maior frequencia de transportes 
publicos. A partir deste eixo que margina a Baixa, o 
principal nucleo de comercio e de servi~os (publicos e 
privados) da cidade de Coimbra, estrutura-se um 
importante alinhamento que liga a Baixa a Prar;:a da 
Republica. A Avenida Sa da Bandeira e essencial nesta 
,d~ao a Alta da cidade sendo a partir desta Prar;:a que 

a rede se estrutura para Celas e para S. Jose/Solum, 
duas importantes centralidades urbanas dinamizadas 
pela combinar;:ao das fun<;:iies residencial, comercial e 
de servir;:os. Estes ultimos sao diferenciados nas varias 
centralidades. 0 nucleo de Celas esta ancorado nos 
servir;:os de saude e no Polo Ill da Universidade 
enquanto o nucleo S. Jose/Solum esta centrado nos 

servir;:os de educa<;:ao, concentrando equipamentos 
como a Escola Superior de Educar;:ao e varios 
estabelecimentos de ensino de nivel Basico e 
Secundario. E not6ria a fraca dota<yao de servi<;:os de 
transportes publicos no niJcleo que actualmente se 
estrutura no Polo II da Universidade e na sua envolvente. 
Esta nova centralidade da cidade, em fase de construij:ii.o 
e de consolida<;:ao, apesar de comer;:ar a gerar fluxos de 
pessoas, a sua fraca acessibilidade conduziu a que a 
mobilidade diaria para esta area assentasse, ate agora, 
quase exclusivamente, na utiliza<;:ao do transporte 
individual, sendo a articula<;:ao com a restante rede de 
transportes publicos linear e circunscrita ao dia. 

A noite a capilaridade da rede central restringe-se 
significativamente, decresce a oferta de servi<;:os muni
cipalizados de transportes urbanos, sendo not6ria uma 
reduc;ao do perimetro urbana que beneficia da cobertura 
da rede central dos transportes publicos, as areas Sul e 
Norte da cidade perdem cobertura por parte destes 
servic;:os e 0 nucleo central que permanece servido. 

Os lugares que constituem maximos da procura 
nas diferentes actividades de lazer nocturnas analisa
das, restau rantes, cafes, cinemas, teatros, bares, pubs 

e discotecas, encontram-se em termos de cobertura 
espacial relativamente servidos pelos transportes 
publicos urbanos (Figura 9). E curiosa verificar como a 
videovigilancia prevista para funcionar durante a noite 
no espa<;:o publico de circulac;:ao se demarca espacial 
mente destas centralidades de lazer nocturnas e se vai 
localizar numa area socialmente mais vulneravel, 
parte dela em espar;:os de prostitui<;:ao, menos fre
quentada pelos jovens adultos universitarios que 
apresentam alguma selectividade espacial na escolha 
dos lugares de lazeres nocturnos. 

Considerac;:oes finais 

E essencial que as autoridades locais est imulem 
a oferta de lazer nocturno na cidade, criem condir;:oes 
para fixar invest imentos publicos e privados inovadores 
e criativos, que reforcem a imagem da vida nocturna 
desta cidade universitaria. Coimbra apresenta, pela 
tradic;:ao da vida boemia, um capital que nao deve ser 
negligenciado. lmportante tambem parece ser o facto 
de os pequenos investidores privados precisarem de se 
associar e desenvolver estrategias de promoc;:ao de 
uma imagem forte de lazer nocturno na cidade de 
Coimbra que, partindo da tradic;:ao, va ao encontro do 
perfil cultural dos jovens adultos universitarios, dos 
residentes na cidade, de uma clientela potencial de 
residentes na area de influemcia regional desta cidade, 
bern como dos turistas. Estas rela<;:iies que precisam 
sempre da participac;:ao das entidades publicas e de 
valorizar as relac;:oes privado/publico deverao ter nos 
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Figura 7 

Frequencia de carreiras dos Servi~os Municipalizados de Transpor tes Urbanos de Coimbra (SMTUC), rede central e rede complementar, 

num dia util, em periodo escol ar, em Dezembro de 2008. 

Total 
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'! 
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- 303 · 797 

Figura 8 

Numero total de viagens que se efectuatn nas linhas dos Servi<;os II<Jniclpalizados de Transportes Urbanos de Coimbra 

(5'1\TUC ), rede central, num dia Uti!, em periodo escolar, em 2008. 

(Fonte: Elabora<;ao propria com base na consutta dos honirlos dos Servio;os Municipalizados de Transportes Urbanos de 

Coimbra · SMTUC, Dezetnbro de 2008) 
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f3ussiness lmprovment District (BID) e no Main Street 

Program ou Town Center Management (gestae do 

centro da cidade) a sua ideologia fundamental. Sao 
varies OS efeitos multiplicadores da EN na cidade 

contemporanea: por um lade, ha uma estreita relac;:ao 

entre a economia da noite e a reabilitac;:ao/ 
regenerac;:ao urbana, por outre lade, o aumento da 

oferta de lugares de diversao nocturna e importante 
pois aumenta a utilizac;:ao do espac;:o publico e, 
consequentemente, a seguranc;:a neste (ainda que 
possa aumentar a perturbac;:ao da ordem, sendo este o 
efeito perverse que deve ser minimizado). 

A governimcia da cidade a noite envolve uma 

multiplicidade de actores locais (as autarquias, as 

entidades culturais, os responsaveis pela prestac;:ao dos 
servic;:os nocturnes, designadamente de transportes, os 
investidores privados, os consumidores/frequentadores 
da noite, principalmente os jovens, as autoridades 
policiais, os residentes) e de acc;:oes (conhecer as 
caracteristicas da oferta da distribuic;:ao associada ao 

lazer noctu rne, bern como o perfil da procura, regular 
a implantac;:ao espacial desta distribuic;:ao, licenciar os 

horarios de abertura e de encerramento em func;:ao do tipo 
de entretenimento mas tambem da sua localiz~ao espacial, 
vigiar os espac;:os pllblicos e privados no sentido de manter a 

ordem e de fazer cumprir as leis). A noite e uma dimensao da 
vida urbana ainda pouco explorada, por vezes marginal e, 

tambem por isso, as actividades economicas que a 
dinamizam permitem·se a uma certa desregulac;:ao. E esta 
tendencia que importa inverter para que os centres das 
cidades possam sobreviver da morte anunciada e para 
que se possa promover uma outra cidade: a cidade 24 

sobre 24 horas. 
A sociedade em geral, mas a urbana em parti· 

cular, pede beneficiar dos Sistemas de lnformac;:ao 

Geogratica. As tecnologias de analise espacial sao 
essenciais no governo das cidades, qualquer que seja a 

sua dimensao. A combinac;:ao em ambiente SlG de 
informac;:oes sobre a d imensao social do espac;:o urbane 

· a oferta e a procura de espac;:os de lazer, as mobili · 
dades -, sao essenciais para conhecer os padroes 

espaciais e temporais de funcionamento da cidade e 
ajustar o planeamento do espac;:o urbane, alargando-o 

ao tempo da noite e potenciando a qualidade de vida 

da populac;:ao. lntegrar e combinar informac;:ao em 
Sistemas de lnformac;:ao GeogrMica, para alem da 

manipulac;:ao de dados, resulta benefica para o pla· 
neamento urbano. 0 maier obice e sem duvida a 
ausencia de um sistema de informac;:ao geogrMica que 

articule a informac;:ao das diferentes instituic;:oes que 
regulam a vida urbana, dependendo desta filosofia 
uma maier flexibilidade e eficiencia na administrac;:ao 

do espac;:o urbane. 
E essencial que em Coimbra, a semelhanc;:a da· 

• RestaJJa~tn . em.. + Cinemas • TewO$ 
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Figura 9 

Numero total de viagens que se efectuam nas linhas dos Servi>os 

Municlpallzados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), rede 

central~ num dla Utit, em periodo escotar, das 5 horas as 7 horas e das 

21 horas il 1 hora, COil'lbinada com OS valores milx1mos de procura de 

lazer nocturne na cidade de Coimbra e com a implanta>iio espactal do 

sistema de camaras de vigilancla, a functonar entre as 20 horas e as 8 

horas. 

quito que tern acontecido noutras cidades europeias, 

como Leeds e Bristol, se promova uma cooperac;:ao 
crescente entre as autoridades locais e os agentes 

economicos privados promotores das actividades de 
lazer nocturne, no sentido de tornar seguro o espac;:o 
urbano na noite e de reduzir a expressao urbana das 

incivilidades e, neste seguimento, importara avaliar 
num futuro proximo o efeito sobre os frequentadores 
da noite do sistema de videovigilancia instalado no 
Centro Historico. Agradece-se a colaborac;:ao ao Eng.0 

Sidonio Simoes, Director do Gabinete para o Centro 
His tori co da Camara Municipal de Coirilbra. 
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