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I· PORTUGAL: TERRIT6RIOS E PROTAGONISTAS 1 

Permitam-me que te~a algumas considera~oes, 
alguns reparos e tambem algumas preocupa~oes de 
alguem que ja esta cada vez mais perto do fim do cami· 
nho porque sempre lutou, mas nao sente, felizmente, 
nem arrependimento, nem propriamente desgosto. 

Tenho a consciencia de que fiz o melhor que 
soube e pude e ainda que semeador menor que tenha 
sido, ajudei a fazer-se uma pleiade de jovens que 
pelos seus proprios passos tem hoje um estatuto que, 
qui~a. eu nao terei alcan~ado. 

Quer dizer, se nao fui acaso protagonista, eles 
sao-no hoje ja, embora nem sempre - como alias 
tantas vezes sucede - alguns o nao queiram reco
nhecer. 

"Portugal: Territories e protagonistas" e, pre
sumo, a sintese introdutoria dos trabalhos que vao 
decorrer nestes dias vimaranenses onde se acolheram 
os estudos de Geografia da jovem mas ja vigorosa 
Universidade do Minho. Aqui onde, segundo criterio
samente se diz, nasceu a Patria de todos nos, o que e 
bom augurio. 

Aqui come~ou um territorio que se alargou a 
espa~os e dimensoes que Afonso Henriques nao pede
ria ter imaginado, criando novas territories ate aos 
limites das costas atlanticas de Oeste e Sui e que, 
galgando os mares de todos os Adamastores que sofre· 
gamente os defendiam, finalmente, puderam ser 
cantados, de les a les, por um Poeta que imortalizou 
pela gesta da palavra, a gloria dos que pelos feitos e 
pela propria morte sacralizaram o genio dos protago
nistas da transmuta~ao de tantas espa~os onde, hoj e -
agora ja senhores de si mesmos - ainda respiram, 
senao doutra forma, tambem pela lingua, a marca do 
baptismo da primeira restia de civiliza~ao crista. 

Ora, meus cares Amigos e Colegas, podemos 
dizer que, com o devido respeito, os Geografos de 
hoje sao - ou deviam sentir · o peso de serem afinal os 
herdeiros de um protagonismo igual, adequado aos 
tempos que correm. 

1 Texto dest1nado a uma interven~ao inidal num certame 

c ientitlco na Unlversidade do Mlnho, 2004, mas que ticou sem efeito por 

altera<;ao da Mesa onde deveria ser lido. 

Cadernas de Geografia, N" 21123 • 2002·2004 
Coimbra, FLUC • pp. 143· 164 

Mais, intervi rem nos nossos tempos com o seu 

procurar e acrescentar o saber geogrdfico e, ao 

mesmo tempo, com esses saberes acrescentados, 

saber ap/ica· los, porque, como diria o Prof. Fernandes 
Martins, deviam considerar-se operarios de uma obra 
i nacabada por ser afinal um continuo e diversificado 
devir onde a sua marca sempre podera e devera ser 
reconhecivel. 

Escrevi acima com o seu procurar e acrescentar 

o saber geogrdfico e, ao mesmo tempo, com esses 
saberes acrescentados, saber aplicd-los. 

Escrevi-o de proposito. 
Qualquer que seja a razao que presida a escolha 

consciente do cursar Geografia deve ter-se presente 
que ela, ou melhor, o conhecimento o mais correcto 
possivel do espa~o terrestre, foi um fundamental 
elemento - e nao so biologico - dos mais primitives dos 
hominideos na sua luta vivencial pelo dominic desse 
mesmo espa~o e que esse dominic, pela multiplicidade 
dos aspectos que o modelaram, foram os agentes da 
multiforme cria~ao das paisagens e que estas, ao Longo 
dos seculos, se foram alterando e modificando, em 
muitissimos cases, em territories sui generis. 

Ainda hoje se revelam muitos dos elementos e 
pormenores que, diria simplesmente, integraram 
muitos dos sentidos civilizacionais que a Arqueologia e 
a Historia da Humanidade registaram. 

Duas palavras mais para afirmar o que entendo 
ser importante no que respeita a estas heran~as rece
bidas, acrescentadas, mas tambem, em muitos casas, 
deturpadas e desfocadas e destruidas. 

A hist6ria da Humanidade esta cheia de avan~os 
e de recuos, de auroras e de ocasos, de gestos subli
mes e de execrandas violencias. 

Quando saimos no final de um curso universita
rio como o de Geografia devemos perguntar·nos: para 
que me serve isto? 

Qualquer que seja a nossa intima resposta creio 
que, para alem do natural direito de ganhar a vida, e 
precise logo fazermos a intima pergunta: estou prepa

rado para ser uti/, isto e, basta simplesmente saber 

Geogra{ia ou e preciso tambem saber utilizar a Geo
gra{ia? 

Todos nos, sobretudo os mais velhos, se lem
bram quanta era fastidiosa e estupidificante a "impor-
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tancia" de decorar todos os rios e os seus afluentes, as 
linhas de caminho de ferro e as esta~iies e apeadeiros 
e outras torrentes de informa~iies sem que nos expli· 
cassem o porque desses factos, encaixados a for~a da 
repeti~ao, que depois nos obrigavam a debitar como 
se fossem rosarios de Ave·Marias e Padres·Nossos. 

Perdoem·me, mas nao posso deixar de fa lar do 
estudo dos Lusiadas atraves da divisao das ora~iies, 
impedindo que as nossas almas ingenuas pudessem 
beneficiar do sentido do mais belo panegirico da alma 
e da gesta portuguesas e mesmo da elegancia e do 
transpirar de uma erudita cultura posta ao servi~o de 
uma forma poetica de contar a historia do nosso Povo. 

Saber Geografia , sem duvida, e necessario, mas 
tambem neste caso o protagonismo dos Geografos 
deve ter urn sentido pedagogico·didactico mais con· 
sentfmeo com a necessidade de abrir a inteligencia dos 
alunos a verdadeira essencia das materias, quer dizer, 
e preciso saber fazer essa transmissiio do que apren· 
demos e sabemos de forma a abrir·lhes as capacidades 
de se interrogarem e de se esfor~arem de moto pro· 
prio por compreender e mediante uma atitude mais 
aberta e activa, discutindo e participando. 

Porem, fora deste plano propriamente relacio· 
nado com a aprendizagem e a evolu~ao do Saber 
Geografico, como se pode e se deve transmitir · ou 
como eu prefiro dizer, socraticamente, suscitar nos 
alunos, que e preciso pensar que o Saber Geografia 
tern tambem outros vastos horizontes em que o saber 
fazer a aplica~iio da Geografia nao conta mais nem 
menos e e de certo modo ainda mais importante. 

Refiro·me naturalmente a consciencia · que 
deve ser cultivada - da importancia do conhecimento 
do espa~o geogrc\fico concreto e considerado nas suas 
duas perspectivas, ou seja, a do conjunto dos factores 
fisico·naturais e a dos condicionalismos de outra ori· 
gem, como sejam aqueles que estao eminentemente 
ligados as componentes culturais - no mais amplo 
sentido humanistico · e que fazem iterativamente a 
realidade multifacetada das paisagens vivas e vividas 
da Ecumena. 

Ora, este entendimento sedimenta·se sobre· 
tudo na compreensao de aspectos basicos, a saber: a 
gama dos multiplos condicionalismos flsico·naturais, a 
densidade da humaniza~iio e a profundidade das suas 
ac~oes e, {ina/mente, a perspectiva da implementa~iio 
coerente das interven~oes que possam vir a reatizar·se 
como finatidade eticamente aceitavel. 

Enfim, que quereria eu dizer, para finalizar 
este, talvez atrevido, proposito? Ou talvez pertinente 
desafio? 

Que e preciso que o reconhecimento do Saber 
Geografia seja sustentado tambem como urn saber 
fazer Geografia apticada as necessidades do devi r das 
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sociedades e dos espa~os que as suportarao adeqqa· 
damente . 

Nao posso considera r que o futuro das socieda· 
des possa ser deixado as "equa~oes" e "contabilida· 
des" economicistas, as falsas fundamenta~iies feitas 
no desconhecimento das rea lidades evolutivas que os 
espa~os comportam, tanto quanta a variabilidade dos 
factores naturais como as que interferem por ac~iies 
dos homens nos processos. 

E a Historia da Geografia que e m primeiro lugar 
nos exige esse respeito, esse cuidado, essa preocupa· 
~ao. 

Nao ha protagonismo se nao tivermos uma men· 
talidade de estrutura humanistica coerente com o 
proprio devir do nosso Saber Geografia, nem a cons· 
ciencia fundamentada tanto no "transmitHa" como no 
"aplica·la ". 

Guimaraes, 2004 

II · ACERCA DA EVOLU~AO DAS CIDADES. UMA PERSPECTIVA 

DE PLANIFICA<;AO EQUILIBRADA E SUSTENTAVEL 2 

Toda e qualquer cidade3
, e particularmente 

aquelas cujo desenvolvimento espacial, demogrc\fico e 
funcional atinge dimensiies como por exemplo a do 
Porto, sao for~osamente complexos "organismos vivos", 
formados por tecidos e estruturas diversas mas 
correlacionaveis. Sao estes tecidos e as estruturas que 
os enformam que permitem · ou deviam permitir · de 
forma concertada, uma ampla gama de i nterac~iies 

vitais que ultrapassam e interessam para alem do seu 
proprio territorio oficial. 

Os problemas que este facto poe e a compte· 
xidade que os rodeia, tornaram·se ainda mais pro· 
fundos quanta mais longa de seculos e a sua existencia 
e, de tal sorte, que e possivel, pelo conjunto de 
cuidadas analises, reconhecer diferentes estratos 
epocais que fisica e funcionalmente se interpenetram 
e imbricam em coexistencia por vezes insuspeitaveis e 
insuspeitas . 

Neste contexto de dinamicas de tonus va riavel, 
as cidades, como espa~os vividos em continuo devir, 
confrontam·se consigo proprias numa dialectica exis· 
tencial que se balanceia entre o caos e a organicidade, 
entre os desequilibrios e as harmonias, mas sempre 
sob a pretensao legitima do progresso e de outros 

2 Texto de reflexao metodol6gica para efeitos de aplicac;ao nos 

trabalhos conducentes ao Plano Director Municipal da Cidade do Porto, 

apresentado para discussao interna no grupo do Urbanlsta Responsavel e 
seus A>Sessores (1989) 

1 Nao discutimos aqui e agora o prOprio conceito de cidade. 
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pressupostos essenciais a existencia dos homens em 
sociedade, embora nem sempre respeitados: liberdade 
e ordem, personalidade e consciencia colectiva. 

Da reflexao espa~o-temporal sabre o viver 
cidade, veio a resultar, mesmo antes de se creditar o 
urbanismo como uma tecnica ao servic;o da res 

publica, a concepc;ao empirica e liminar de zonamento 
do espac;o urbana. Par um lado atraves do estudo dos 
factos urbanos reconhecia-o como espontaneamente 
nascido do jogo de forc;as naturals do proprio povoa
mento, como resposta geo-humana a necessidades 
imediatas (par exemplo a razao do escolha de um sitio 

original) onde a func;ao, ou func;oes fundamentals, 
dominavam a selecc;ao das opc;oes, por exemplo, 
quando o geomorfismo do espac;o natural marcava a 
humanizac;ao diferencial: as ribeiros opunham-se 
funcionalmente com as suas voca~oes portuarias e 
vidrias as altos com as suas conveniencias de natureza 
defensiva; as necessidades de energia medinica liga
das a roda de origem arabe ou de agua simplesmente 
pedida pelas tecnologias, tornavam electivos os fundos 
dos vales concentrados e represaveis, para t razer as 
escorrencias as incipientes industrias artesanais 
enquanto as residencias dos mesteirais e operarios 
fugia dos cheiros e pestilencias ou dos perigos a des
coberto para as alturas mais a sombra das muralhas, 
mais compativeis com o rapido refugio defensivo par 
tras de barbacas e torreoes; e os beneficios das facili 
dades para as relac;oes imediatas e intermedias, 
amiude traziam sem promiscuidades o recato de sigilo, 
o viver e o trabalhar de oficios e tendas para os 
arruamentos de maior passagem, ja desde logo em 
presciencia das acessibilidades especificas. 

Desde sempre, pais, se esboc;aram diversas com
pleic;oes espac;o-funcionais, umas vezes promiscuas, 
outras vezes especificas ou de forte dominancia ou de 
complementaridade. A toponimia urbana e a historia 
urbana do Porto estao cheias de exemplos. 

Quando as necessidades de intervenc;ao correc
tora de desvios e abusos comec;a a fazer-se, e foi 
relativamente cedo · para nao falar ja sequer da 
criac;ao idealista au outras, tantas vezes caprichosas, 
de reis, principes e outros poderosos · por motivos tao 
variados como as que vao das necessidades de natu
reza puramente locativa (areas portuarias, par exem
plo) ate outros, como os dos violentos ditames de 
seguranc;a social, cultural au religiosa (ghetos, judia
rias, por exemplo), quase insensivelmente e sob varia
dissimas formas, regras e regulamentos que precede
ram ou acompanharam expressamente directa ou 
imediatamente uma necessidade de compartimentar, 
segundo criterios mais au menos claros ou explicitos, 
os espac;os urbanos no intuito de uma arruma~cio 

ocupacional dinamica do todo. 
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Esteve ai sempre implicita a ideia de zonamento 

que as teorias e a pratica ja dos nossos dias haveriam 
de desenvolver em conceitos, em tipologias, enfim, 
em regras de estruturac;ao e mesmo de implementa
c;ao. Todavia, os conceitos sao em si inatacaveis, como 
se fossem principios absolutos, nem as filosofias de 
base delas decorrentes e seus sinais, como os conse
quentes partidos urbanisticos que assumem, sao con
sentaneos com a rigidez conceptual. 

Dir-se-a pais que, em primeiro Iugar, as expres
soes zona e zonamento, usadas no Projecto de Plano a 
apresentar gozara, antes de mais, do sentido seman
tico que assume o valor juridico com que sao contem
pladas nos textos legais e contratuais; e, em segundo 
Iugar, que se amplia a concep~ao pratica para inter
venc;ao ao definirem-se ainda na figura de unidades de 

ordenamento. 

Nao e, pais, imediata a comparac;ao com outras 
concepc;oes, ou melhor, com outras utilizac;oes concre
tas, como e o caso do Plano Geral de Urbanizac;ao de 
1962, ou ainda o Plano de Lisboa de 1967. 

Diremos simplesmente que as assumidas pela 
Proposta do Plano sao de uma concepc;ao mais versatil, 
capaz de absorver, mas sem complacencia, a concep· 
c;ao global do proprio Plano que abandona a rigidez 
para reconhecer-se como susceptive! de se actualizar 
periodicamente e pelo menos de cinco em cinco anos. 
Nestes termos, e mais indicativa que normativo; multo 
mais consentaneo com a participac;ao global dos pro
prios cidadaos que impasto; muito mais respeitador do 
legitimo usufruto dos Direitos de todos do que permis
sive ou descriminador; enfim, moralizador da pratica 
da fruic;ao dos direitos de ocupac;ao do solo e da disci
plina do valor deste; e finalmente, libertador da per
sonalidade criativa dos tecnicos sem descurar a salva
guarda do valor do patrimonio arquitect6nico, hist6-
rico, ambiental que dao cunho expressivo e particular 
a identidade cultural da cidade. 

Explicitemos agora conceptualmente o que 
importa. 

Entender-se-a, assim, por zonas as areas defini
das espacialmente segundo criterios claros e que com· 
partimentam, para efeitos nao s6 de vivencia, como 
de intervenc;ao urbanistica, publica e privada, o 
territ6rio da cidade. 

Os criterios que se retiverem justificadamente 
para a sua definic;ao espacial e coerencia interna, 
obedecerem a logica das dinamicas urbanas que, como 
se entende e se ensaiou, se apreende da analise cor
relativa das multiplas variaveis intervenientes. 

Estes criterios podem ser assim ordenados 
segundo varias perspectivas. Podemos dizer que, ana
liticamente, os primeiros sao certamente os espaciais, 
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os demograficos, os demo-espaciais e os da ocupa<;ao 

funcional: 

Criterios espaciais 

1. Dimensao geometrica (areas) 
2. Dimensao volumetrica (C,0,54

) 

3. Complei<;ao (espa<;os construidos, verdes e de 
circula<;ao por unidade de area do quarteirtio) 

Criterios demogrdficos 

1. Popula<;ao residente (P.R.) 

2. Estruturas etarias da popula<;ao residente 
(E.E.P.R.) 

3. Estrutura s6cio-profissional (E.S-P. P.R.) 
4. Estrutura s6cio-econ6mica da P.R. (E.S

E.P.R.) 

Criterios demo-espaciais 

1. Densidade geral da Popula<;ao e sua evolu<;ao 
(Por freguesias) 

2. Capita<;ao volumetrica do espa<;o 
3. Rela<;ao familias por alojamento 

4. Rela<;ao pessoas por alojamento 

Criterios de ocupac;ao funcional 

1. Estrutura geral da ocupa<;ao funcional do 

espa<;o 

a) Rela<;ao volume funcional/volume 
residencial 

b Rela<;ao m2/unidade funcional geral 
c Rela<;ao m21unidade funcional sectorial 

Outras variaveis podem porem ser retidas como 

elementos secundarios, mas a situa<;ao rastreada e o 
diagn6stico feito da sua evolu<;ao, obrigam a conside

rar com prioridade a situa<;ao do tra{ego na cidade. 
A complei<;ao fisica do sistema viario interne, os 

condicionalismos da ligac;ao com os sistemas regional, 
nacional e mesmo internacional e ainda determinadas 
situac;oes de espuria suspei<;ao, trouxeram ao estudo 
das condi<;6es gerais da evolu<;ao a proper e dos 
diferentes cenarios que poderiam ser politicamente 
escolhidos como solu<;ao, um caracter de quase abso
luta dominancia. 

Foi assim retido prioritariamente como factor 
basico da compartimenta<;ao o resultado dos estudos 

' Coe{lciente de Ocupa~ao do Solo: Rela~ao entre a area a 
superfici• do lote de constru~ao e o mimero de pavimentos em altura 

que nele se podem construir. 
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aprofundados dos sistemas de circula<;ao, trMego e 
transportes. 

Felizmente, a informa<;ao permitiu, a par de 
uma extraordinaria explora<;ao dos dados existentes e 
de outros, entretanto obtidos por levantamento pro
prio e especifico sobre o terrene e com a inova<;ao de 
outro que incluiu processes sofisticados como o da 
utiliza<;ao de registos video a bordo de helic6ptero de 
que resu ltou que se conseguisse uma proposta l6gica e 

equilibrada para altera<;ao das circunstancias5 da 
circula<;ao e trMego internes e de atravessamento do 
espa<;o oficial da cidade6 a qual podera responder 
quase a 100% as complexas, mas definidas directrizes 
politicas incluidas nas Op<;6es Politicas assumidas pelo 
Executive Camarario. 

Assim, partindo de dados concretes, sera possi
vel conhecer espacialmente os factos de indu<;ao de 
tratego segundo os percursos e as afecta<;6es funcio

nais dos espa<;os construidos, os niveis de tensao da 
procura dos espa<;os de aparcamento, as inconformi

dades do sistema de transportes publicos e particula
res, individuais ou colectivos com as caracteristicas 

potenciais dos espa<;os de circula<;ao, de muito menos 
elastica resposta, tudo considerado no plano das 
necessarias hip6teses das constri<;6es fisicas e huma
nas, de minimiza<;ao da utiliza<;ao da oferta da quali
dade do espa<;o e das potencialidades reais do 

material disponivel no sentido de resposta adequada 
da oferta dos servi<;os a procura dos naturais utentes. 

Conseguido assim um esquema simples, mas 
estruturado, do que se pode chamar r ede vidria fun

damental interna, convenientemente hierarquizada, 
fisica e funcionalment e, pode estabelecer-se um 
criteria de compartimenta<;ao territorial ou de zona
menta. 

Para alem de zonas especificas ou dominante
mente caracterizadas do ponto de vista funcional 
(zonas industriais, universitdrias, etc. ) - o que pressu
poe tratamento especif ico, embora integrado, nos 
respectivos pianos de pormenor - as demais zonas 
identificaveis aparecem-nos sob o signo de predomi

nantemente residenciais ou entao como particular
mente referenciadas a caracteristicas de dinamica 
morfo-funcional - como a da Area Central, que abriga 

aquila que podera considerar-se um esboc;o ou mesmo 
no caso de aglomera<;6es urbanas de elevada consti

tui<;ao demogratica como um CBD7 com o significado 
externo das suas fun<;6es urbanas de cunho regional -

cuja complei<;ao em termos de situa<;ao, equilibrada 

5 Direc~Oes, sentidos, identificat;3o de "pontes negros", etc. 
6 Tude considerado nas suas caracteristicas fisicas (comprl · 

menta, larguras, plsos, declives e infra·estruturas urbanas) 
1 Central Business District ou Centro de Neg6cios 
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ou nao, ou para efeitos der interven<;ao - deverao 
merecer certamente posterior tratamento especifico e 

concreto em termos tambem de Plano de Pormenor. 
No que respeita as unidades de ordenamento 

que, para efeitos de planeamento se apresentarao 
como zonas, deverao pois ser objecto particular de 
Pianos de Pormenor, os quais, a partir das directrizes 
das Op<;oes do Plano, com base nas regras retidas 
basicamente pelo Regulamento, trarao a cada uma o 
tratamento adequado a resposta ao principio funda· 

mental da cria<;ao de condi<;oes de vivencialidade de 
cada uma na perspectiva de evolu<;ao sadia. 

Para encurtar, diremos simplesmente que, ap6s 
a compartimenta<;ao feita a partir do esquema vidria 

interno fundamental, reconhecido, como se entende, 
prioritario, tendo em conta as caracteristicas basilares 

das areas reconhecidas como tal e as rela<;iies entre as 
realidades concretas existentes e as desejaveis, as 

regras gerais de actua<;ao referidas pelo Regulamento, 
as tendemcias da evoluc;:ao dos factores intervenientes, 

as disponibilidades dos espac;:os e as necessidades 
fundamentais das popula<;iies em termos de equipa
mentos e infra-estruturas e ainda urn esquema finan
ceiro de exequivel apoio, e possivel , merce da 
apreensao do valor intrinseco das intervenc;:iies e do 
seu sentido ou filosofia, da seriedade dos prop6sitos, 
dos metodos e das tecnicas - incluindo as da gestao 
urbanistica - na realidade deixar agora na terra pre
tensiosamente ingrata as sementes da renascen<;a da 

esperanc;:a. 
Urn verdadeiro Plano Geral de Urbanizac;:ao nao 

e a concretizac;:ao de um sonho mas tao-somente a 
criac;:ao de reais e legais possibilidades de urn seguro 
caminho para a realiza<;ao da cidade dos homens que a 
vivem a sonhar a cidade-heran<;a dos homens que hao
-de vir. 

Enquanto nao nos cheguem os dados dos Recen
seamentos, far-se-a desde ja o aproveitamento dos 
dados colhidos pelo G. P. U., nomeadamente os das ja 

referidas afecta<;iies funcionais do espac;:o construido, 
entre outras8

. 

Os niveis de identifica<;ao e individualiza<;ao dos 
recenseamentos e da cartografia de apoio: 

1" - Continente, Regiao 1ut6noma dos Ac;:ores e 
Regiao Aut6noma da Madeira; 

2" · Distritos; 
3" - Concelhos; 

4" · Freguesias; 
5" - Quarteiroes; 
6" - Predios; 
7" - Fogos ou convivencias. 

8 A data em que rescrevemos este texto nao temos conhe· 

cimento pessoal de que haja servido para qualquer cofsa. 
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Relativamente ao ultimo nivel, embora a carto

grafia o nao de automaticamente, podera individualizar
-se de forma codificada e sequentemente cartografada. 

A partir destes niveis, impiie-se agora estabele
cer uma codificac;:ao de referencia que ira permiti r de 
futuro o respective tratamento por manipulac;:ao, 
enquanto nao for possivel por meio computorizado, 
que e de prever. 

Esta codificac;:ao deve ser, por outro lado, pen
sada e estruturada ja na previsao, tao compreensivel 
como imprescindivel, da sua extensao a urn ambito 
geogrMico supra-concelhio, isto e, pelo menos, da 
area metropolitana. 

Esta codifica<;ao deve ser ainda capaz de permi
tir a transic;:ao de uma linguagem de referencia normal 
para uma linguagem de tratamento computorizado. 

Trata-se desde ja de urn c6digo atraves do qual 
se pode, de forma sistematica e continua, classificar 

as pe<;as documentais de incidencia urbanistica, de 
forma a organiza-las segundo criterios espaciais de 

base mas tematicos e de localiza<;ao no tempo, enfim, 
que permita , por tratamento e busca simples, analises 
sincr6nicas e diacr6nicas. 

Na primeira fase, o c6digo fundamental e de 
referencia a localiza<;ao e, naturalmente, devera con· 
siderar os niveis acima referidos. 

Verifica-se que, no respeitante aos tres primei

ros niveis, por agora nao sera necessaria qualquer 
notac;:ao: de facto s6 esta em causa o Concelho do 

Porto. No futuro, com o compreensivel alargamento a 
Area Metropolitana, sera pelo menos necessaria consi
derar de forma individualizada os Concelhos e mesmo 
os Distritos. Todavia, as notac;:iies de c6digo que 
venham a ser necessarias para estes efeitos, nao 
necessitam de imediata explicita<;ao. 

Assim, o primeiro nivel a considerar susceptive! 

de compartimentac;:ao e o da Freguesia (4" nivel). 
Como no Porto ha actualmente 15 Freguesias, e 
mesmo que se imagi ne possivel pelo desmembramento 
de algumas das actuais, o c6digo nao necessitara mais 
que dois digitos (limite maximo e 99). 

No que respeita ao 5" nivel (quarteiroes), a ana· 
lise feita para execuc;:ao dos respectivos cartogramas 

nao detectou qualquer situac;:ao em que se pudessem 
contar mais que 300 quarteiriies em qualquer fregue· 
sia, pelo que o c6digo nao necessitara de mais que 
tres digitos (limite maximo 999). 

0 nivel seguinte, o 6" {predios), quer cartogra

ficamente, quer arquivisticamente, entende-se nao ser 
necessaria compartimentac;:ao individualizante que o 

ultrapasse. Quer dizer, o c6digo respective devera ser 
o n• de policia9

, embora em termos arquivisticos o 

9 o caso do sistema portuense e ate mais tacH de utilizar. 
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dossier do 6° nivel, internamente deva considerar a 
sua analise ao nivel do Fogo, da convivencia, ou das 
afectaf,:oes funcionais. 

Para estes casas as nota<;6es poderao ser as 
normais, isto e, as do normal endere<;o postal para a 
fase arquivistica e as dos extractos por pavimentos 
(andares) para a fase cartogramatica. 

No particular das afecta<;oes funcionais do 
espat;o e especificamente em solut;ao cartogramatica 
o c6digo sera visual, utilizando cores diferentes (ou 
tramas), tetras e indices, como adiante se indica em 
anexos exemplificativos. 

No que diz respeito a arquivagem, esta devera 
ter como base os seguintes elementos de sistema· 

t iza<;ao: 

1° · Sistema de Arquivo Documental (S.A. D.), 
cuja unidade-base sera o dossier do 6° nivel · Predio, 
do qual constarao todos os documentos referentes a 
cada predio, devidamente classificados segundo o 
c6digo freguesia/ quarteiriiol predio e incluindo o 
cartograma geral do quarteiriio a que pertence. 

2° • Sistema de Ficheiro de Registo Remissivo 
(S.R.R.) cuja unidade-base sera do 6° nivel · Predio, e 
e constituido por fichas de registo de todas as relaf,:6es 
entre o predio e demais documentat;ao que nao lhe 
sendo propria, com ele possa ter relat;oes urbanisticas, 
economicas, j uridicas ou outras (caso das serventias 
comuns, etc.) que convenha considerar quando for 
objecto de qualquer ac<;ao que imponha parecer. 

Armazenagem em fita magnetica, ou sistema de 
memoria (A. F.M.), para tratamento computorizado, 
actualizavel e propiciador da respectiva cartografia 
automatica rapida e outros tratamentos grMicos de 
referencia<;ao programavel. Este elemento, natural
mente, dependera do tipo do computador necessaria 
ao Banco de Dados. 

A execut;ao do conjunto de tarefas necessarias 
ao que acima se explanou pressupoe, porem, e alem 
do necessaria material: 

1° Um corpo de pessoal a elas afecto e por etas 
responsavel nao so na montagem como na continua 
implementat;ao e utiliza<;ao pratica. 

2° Regras de execut;ao, devidamente estabele· 
cidas com fort;a obrigat6ria pelo Executive Camarario, 
que vao desde o necessaria e conveniente forneci· 
men ta por todos os Servit;os Municipais ou Municipali· 
zados dos dados a incluir ou referenciar no conjunto 
dos sistemas de obtent;ao de dados e ao nao menor 
respeito pelo sigilo que alguns deles devam merecer.'0 

10 Na realidade fol possivel com a participa~ao do Prof. Eng'. 
Jose Manutt Viegas, do lnstl tuto Superior Tecnico da Untversidade Nova 
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Foi esta preparat;ao feita a parti r de cartografia 
existente em escalas adequadas seguindo o criteria de 
numerat;ao integrada por freguesia, quarteiriio, edifi· 
cios e fogos. Seguidamente foi considerado necessaria 
e conveniente que o levantamento sobre o terrene, 
tendo em vista o interesse de ser exaustivo e correcto, 
fosse precedido de um ensinamento·treino dos respon
saveis para esse servit;o. 

Escusado sera dizer que, mesmo assim , seria 
natural que houvesse falhas. De facto, os velhos teci· 
dos urbanos da cidade, e as suas caracteristicas fisio· 
grclficas bem marcadas pela topografia de base, 
criaram situat;oes que facilmente levariam a erros 
graves. A titulo de exemplo, na area do Barreda· 
Ribeira, o casario estende-se em altura e t ao proximo 
da encosta ingreme do morro da Se, que e frequente 
um mesmo predio ter t res ou quatro andares indepen
dentes mas com entradas a diferentes alturas. Ai os 
espat;os vazios sao pouco amplos e o dedalo de escadi· 
nhas e estreitas passagens que se conectam sob angu
los por vezes muito apertados, transformam esses 
emaranhados de velhas construt;oes em dificeis que· 
bra-cabet;as para quem os desconhece. 

Foi assim entendido que se fizesse um pequeno 
curso de informat;ao dessas caracteristicas para que os 
inquiridores nao se perdessem e, sobretudo, deixas
sem de registar os factos tal eles se mostravam, quer 
pela densidade dos ocupantes, quer pelas condit;oes 
precarias e vetustas das construt;oes" de muitos. 

Entretanto, os servit;os de desenho, em con junto 
com elementos dos Servi<;os Tecnicos da Camara, esta· 
beleceriam a realidade da compartimentat;ao exacta 
de acordo com o criteria atras i ndicado, corrigindo 
dessa forma as anomalias existente que criavam pro
blemas de interpreta<;ao que convinha evitar12 

Finalmente acompanhadas de uma carta de 
escala adequada de cada freguesia, que most rava o 
conjunto, cada quarteirao tinha a sua carta especifica. 

Ora, este trabalho de base teve duas perspecti· 
vas, a saber: a 1•, a carta de conjunto de cada fregue· 
sia e as 2•s, as diferentes cartas de quarteirao. Ao 
todo, isto significou, no seu conjunto, um "atlas" de 
cerca de 4049 cartogramas de quarteiroes atraves dos 
quais foi possivel reunir as condit;6es de trabalho dos 

de Lisboa. 0 Prof. Jose Viegas nao s6 estabeleceu o niK:Ieo lnlclal deste 
tlpo no G. P. U., como escotheu o hardware baslco, crlou o proprio 
software adequado e apoiou o pessoal necessaria para a sua efectlva 
utlllza~ao nos trabalhos. 

11 Em grande parte em condi~aes de habitabllldade pouco mE.'OOS 
que nula. Nao esqu~amos que o inquerito seria tambem feito a 
hablta~ao. 

12 Basta referir que havfa "fronteiras" entre freguesias que 
passavam por clma dos edificios onde alguns pertenciam, em termos da 
cartografla existente, a duas fregueslas. 
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inquiridores sobre o terreno mas que previamente 

tivemos ocasiao de preparar com o maximo cuidado. 

De tudo isto devera resultar uma precisao maior 

no /evantamento, servindo assim para efeitos iniciais 

de base, ou seja, para a preparac;:ao do trabalho sabre 

o terreno, aumentando portanto a qualidade dos 

resultados do recenseamento e permitindo depois o 

seu aproveitamento para efeitos de urn conhecimento 

mais preciso dos tecidos urbanos e das cargas 

demograticas que cada unidade (edificios, habitacio· 

nais e funcionais) suportavam. 

Ill - APROVEITAMENTO PARA A ACTUALIZAt;Ao DA CARTOGRAFIA 

DE BASE, TRATADA SEGUNDO AS NECESSIDADES DE APOIO AO 

RECENSEAMENTO DE 1981 E, SEQUENTEMENTE, AOS DADOS 
POR ESTES FORNECIDOS NA PERSPECTIVA DAS TAREFAS DE 

PREPARAt;AO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA CIDADE 00 

PORTO (PMCP) 

Nao tendo sido fornecidos - como alias fora 

pedido em tempo num 1° Relatorio de Progresso - a 

cartografia de base actualizada, viu-se o Gabinete de 

Planeamento Urbanistico compelido a fazer por si 

proprio essa actualizac;:ao. Fui assim compelido a faze

·lo da forma mais expedita possivel , dado que, entre 

outras tarefas, esta importante base era - e sera sem

pre · fundamentaL 
Utilizando a carta na escala 1/500 existente, 

mas fortemente desactualizada e suja, e mediante 

levantamentos sabre 0 terreno, procedeu-se a sua 
actualizac;:ao. Seguidamente, por reduc;:ao, obteve-se a 

carta na escalade 1/1000 da parte central da cidade. 
Entretanto - apesar de tardiamente ent regues -

sobre folhas provisorias das cartas das escalas de 
1/5000 e 1/1000, fornecidas pelas empresas disso 

encarregadas, procedeu-se a actualizac;:ao e correcc;:ao 
sabre o terrene e sequente t ratamento para efeitos de 

apoio ao Recenseamento de 1981. 

Segundo o estabelecido, foi entregue aos Servi

c;:os do INE em tempo devido, essa cartografia de apoio 

que corresponde a dais conjuntos, a saber: 

a) Na escala 1/5000 - f reguesias com indivi· 

dualizac;:ao dos respectivos quarteiroes devi· 

damente codificados que, ao todo, foram 15. 

b) Na escala de 1 I 1000 · quarteiroes' 3, indi· 

vidualizados, tambem devidamente codifica· 
dos e que no caso foram 1558 cartogramas. 

u Quarteirao: conjunto de blocos construidos ou nao, mas que 

ficam confinados por vias (ruas , estradas), espa~os verdes devidamente 
definidos como tal, barreiras, morros rochosos, leitos de rios, etc. 
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Nestes termos • embora fosse forc;:oso e necessa

ria fazer correcc;:oes definitivas quando se dispunha, 
por seu turno, das car tas de base em versao aprovada 

pela Direcc;:ao Geral de Planeamento Urbanistico e, 

portanto, considerada definitiva - passou a Camara 

Municipal do Porto e o seu Gabinete de Planeamento 

Urbanistico a dispor de uma cartografia de base 

extremamente util e fundamentaL 

Par outre lado, apos as operac;:oes dos Recen· 

seamentos de 1981 - Recenseamento Geral da Popula· 

c;:ao e Recenseamento Geral da Habitac;:ao - dispora dos 

dados de base destas, provenientes e fornecidos pelo 

INE, em fita magnetica. 

Por outro lado ainda, dispoe ja o G.P.U., 

mediante levantamento sobre o terreno de dados 

localizados, da ocupac;:ao funcional do espac;:o cons· 

truido, do n• de predios, do n• de pavimentos uteis, 
tudo realizado e anotado sabre fichas e devidamente 

classi ficado segundo as normas da C. A. E. (Classificac;:ao 
das Actividades Economicas). 

Ora, OS dados dos Recenseamentos que vern 

referidos par notac;:oes proprias nos cartogramas for· 

necidos como acima se indicou, podem permitir esta· 

belecer uma cartografia de base tematica de incalcu

lavel valor nao so para os problemas de planificac;:ao 

ur banistica, como de gestao urbanistica, que certa· 
mente muito convirao a C.M. P. Poderao, assim, consi· 

dera-se como base fundamental para urn futuro banco 
de dados. 

Por sua vez, a utilizac;:ao dos levantamentos 

codificados das afectac;:oes funcionais do espac;:o cons

truido em curso, referenciada a mesma cartografia de 

base, constitui outro nao menos significative acervo 

document al para as mesmas finalidades•• 

Oeste modo, prevendo a futura (?) organizac;:ao 

de urn Banco de Dados basicos, impoe-se realizar 

algumas tarefas, que se julgam imprescindiveis para 
aproveitamento dos dados previstos e os muitos ja 

recolhidos, segundo t ratamento adequado que permita 

uma continua actualizac;:ao como e proprio de urn 

Banco de Dados. 

IV- (ARTOGRAFIA, RAiZES, EVOLU<:AO, PERSPECTIVAS15 

Creio que algumas palavras de abertura relacio· 

nadas com a tematica deste nosso encontro de hoj e se 

justificam pela importimcia das razoes que levaram 

uma equipa mult idisciplinar - que trabalhou denoda· 

14 ConvirA mesmo monitorizar as altera~Oes sobretudo para uma 
gestae urbanistlca equilibrada. 

"Texto de Abertura do Relat6rio de Execu~ao Final do Projecto 

que dlr1g1 no Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da 
Unlversldade do Porto, 1986. 
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damente num projecto de investigac;:ao - pretendesse 
que o resultado do esforc;:o feito, extravasasse para 
alE~m dos muros desta Casa e das folhas do seu Relate
rio de ExecUI;:ao Final. 

De resto, verdadeiramente, este trabalho teve 
tambem uma componente de utilidade academica 
imediata resultando naquilo que se pode, com alguma 
seguran<;:a, chamar um ensaio metodologico. 

Na realidade, uma parte significativa dele cor
respondeu a um apoio ensaistico a teses de doutora
mento na area da Geografia, de dois ou tres jovens 
candidates aquele titulo, 0 que nao deixa de ser tam· 
bem uma boa razao. 

Com estes trabalharam ainda outros Colegas, 
Ge6grafos, mais avanc;:ados nas suas carreiras acade· 
micas, com reconhecidas provas dadas no ambito 
destas materias, bern como ainda outras valencias, um 
Arquitecto e um Historiador. 

Porem, so uma razao talvez tenha presidido ao 
facto de ser eu a fazer esta Abertura. Sou o mais velho 
de toda a equipa e tive a felicidade de ter sido Profes· 
sor de quase todos os que sao Geografos, durante a 
Licenciatura na Universidade do Porto e, no Mestrado, 
que quase todos fizeram na Universidade de Coimbra. 

Alem disso, fui tambem orientador das disserta
c;:oes finais do Mestrado de cinco e das teses de Douto
ramento de tres. 

Fui ainda orientador de outros dois que em 
breve esperamos ver atingir a Laurea academica por 
que tanto anseiam . 

Nao foi, portanto, por meritos claramente espe
cificos que me escolheram para coordenar o Projecto, 
mas poderia dizer que foi talvez por uma profunda 
amizade que ha muitos anos nos une. Como se fossem 
meus "filhos", conhecemo-nos suficientemente bern 
para confiarem em mim e eu neles. 

Resolvi entao dar um titulo a esta minha inter· 
venc;:ao - palavras quase de circunstancia - mas que, na 
sintese que sempre e um titulo de um texto, signifi
cassem despretensiosamente o que pretendia dizer· 
·VOS. 

Assim escolhi "Cartogra[ia, Raizes, Evoluc;ao, 

Perspectivas" 

Urn dos ensinamentos que a historia das formas 
de vida natural nos deu foi a de que, na evoluc;:ao, so o 
Homem realizou a ideia de exprimir de forma concreta 
e exterior a sua mente os conhecimentos basicos 
existenciais adquiridos, que frustres instrumentos 
muito primaries com que ultrapassava algumas di ficul
dades tecnicas para sobreviver e se comportaria talvez 
tanto como um arboricola como caminharia no solo 
com uma postura erecta sobre os membros inferiores. 
Ele teria como muitos outros animais, necessidade de 
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marcar o seu territorio, obedecendo fisiologicamente 
atraves dos seus instintos basicos de conservac;:ao dos 
individuos e da especie, aos imperatives de sobrevi
vencia. 

Ora, essa demarcac;:ao do territorio era consti · 
tuida por sinais especiais que ainda nos nossos dias 
podemos observar sob multiplas formas. Esta noc;:ao de 
territorio implica no entanto um estadio previa que 
poderiamos dizer resultante de multiplas experiencias 
vividas e memorizadas valorativamente e conservadas 
como tal. 

Os sinais particulares deixados no terrene nao 
passavam de marcas de memorias das diferentes 
especies e/ou variedades mas, apesar de nalguns casos 
serem mais duradouras, podiam ser . ultrapassadas 
pelas marcas de outras, sendo em qualquer dos casos 
origem de conflitos de dominancia ou instrumentos 
eficazes de defesa. 

0 Homem primitive nao tera escapado a estes 
estadios. 

Se a observac;:ao e as experiencias vividas the 
foram fornecendo conhecimentos novos e melhorias de 
actuac;:ao, quantas vezes pelos atrevimentos, acicata
dos pela fome ou outras adversidades, nao tera sido 
essa "evoluc;:ao" paga com a propria morte? Sem 
duvida muitas vezes. Porem, longamente transmitidos 
pelo exemplo e mais tarde por esse instrumento fun
damental que e a lingua falada, ou seja, a capacidade 
de transmissao de informac;:oes uteis, o Homem tera 
procurado ir um pouco mais Ionge nas suas possibilida
des de resposta a continua necessidade de, nao so 
aumentar o seu conhecimento do seu territorio como 
tambem transmitHo e preservar, para alem da memo
ria, a sua necessidade de gestao. 

Todos sabemos que a Arqueologia se debate 
mui tas vezes com a interpretac;:ao de certas formas 
pictograficas e epigraficas, sem conseguir passar de 
pressupostas expressoes propiciatorias ou meras mani
festac;:oes de criac;:ao artistica. No entanto, nao nos 
parece completamente descabido considera·las formas 
de transmissao de conhecimentos uteis, uma especie 
de registos, cujo valor seria de tal importancia que em 
casos notorios procuraram guarda-los no mais fundo 
das cavernas que habitavam, como se de um santuario 
se tra tasse. 

De qualquer modo, a evoluc;:ao do Homem per
mite aventar a compreensao mais ampla. De facto, os 
estudos de Antropologia Fisica Comparada permitem 
reconhecer iniludiveis e progressivas di ferencia<;:oes 
entre os individuos da linha filogenetica do Homem 
desde os mais primitives Hominideos ao Homo sapiens 

sapiens dos nossos dias - e, entre todas, as que dizem 
respeito exactamente a evoluc;:ao anatomica e fisiolo· 
gica do cerebra. A evoluc;:ao da compleic;:ao anato· 
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mica e da capacidade craniana e indissociihel da 
expressao das qualidades existentes s6 nessa linha 
filogenetica . 

E a "hist6ria" da racionalidade humana. 
Diremos pois que nos primitives "mapas men· 

tais" dos hominideos e das primeiras exteriorizac;oes 
concretas, pict6ricas ou epigrci.ficas, dos seus descen· 
dentes, estiio as raizes da cartografia cujo motivo 
essencial era fixar os ambitos territoriais dos grupos 
sociais existentes bern como, por assim dizer, certos 
valores existenciais que neles se continham e, quic;a, a 
sua continua evoluc;ao. 

Numa fase ja mais avanc;ada, positivamente 
resultante de uma evoluc;iio mais complexa da capaci · 
dade racional do homem - os itineraries territoriais 
pautados pelas necessidades dos grupos essencial· 
mente recolectores, seriam os mais desejaveis de fixar 
e o problema das distancias comec;aria a trazer com· 
plicac;oes que obrigavam ao estabelecimento de pon· 
tos de referenda. A observac;ao dos astros (sol e 
estrelas) e a relativa constancia de posicionamento no 
ceu repetindo·se a intervalos regulares em relac;ao aos 
diferentes lugares, tera consistido nos primeiros passos 
no sentido do agudizar da apetencia de urn instru· 
menta de registo mais complexo mas mais susceptive! 
de facilitar o dominio dos territories. 0 conhecimento 
da relac;ao distancia/tempo mostrar·se-ia entao na sua 
fundamental importancia. 

Com a descoberta da agricultura no Mesolitico 
e, naturalmente, com a alterac;ao dos habitos viven· 
ciais que acarretou · da errancia continua no territ6rio 
passa·se rapidamente para o sedentarismo · da passa· 
gem da cac;a para a domesticac;iio e o pastoreio, as 
relac;oes com o territ6rio tornam mais exigente ainda a 
necessidade de conhecer as diferenc;:as dos solos, das 
aguas, correntes e suas origens, da orientac;:iio em 
relac;iio ao Sol, enfim, da compleic;iio, estrutura e 
dinamicas dos espac;os. 

Por outro !ado, o crescimento concomitante da 
populac;:iio que a Arqueologia regista, torna mais impe· 
riosa a defesa do territ6rio, o seu mais aprofundado 
conhecimento e a evoluc;iio da organizac;iio social dos 
grupos. 

As formas ainda frustres e sem grande rigor de 
expressiio grci.fica dos territories, todavia, conhecem· 
-se cedo, "alguns milhares de anos antes de Cristo". 
Os Babil6nios, na Mesopotamia e os Egipcios, no vale 
do Nilo, sao talvez as mais conhecidas e algumas 
populac;oes actuais ainda pouco evoluidas tern formas 
que podem equivale r·se aquelas. 

Sera preciso mais tarde, merce dos desenvolvi· 
mentos do conhecimento da astronomia, da materna· 
tica, da geometria, da geodesia, da geografia mate· 
matica, da hidraulica, nomeadamente na Mesopotamia 
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mas sobretudo na Grecia, com Tales, Pitagoras, Era· 
t6stenes, OS fil6sofos Platiio, Arist6teles, o medico 
Hip6crates e o historiador Her6doto, para se iniciar um 
ciclo de algum rigor, dir·se·a ja pre·cientifico, no que 
respeita ao conhecimento da Terra, abrindo·se assim a 
caminhada do ramo de saber que se chamou desde ai 
Geografia. 

Apesar de todo esse historial algo faltava ainda 
acrescentar. De facto, com Hiparco e Marino de Tiro e 
principalmente depois com Ptolomeu de Alexandria e 
o seu extraordinario "Guia Geogrci.fico", a Grecia deu 
ao Mundo ate ao Sec. XVI a obra mais completa da 
cartografia classica. 

A interferencia da lgreja, apes a queda do lmpe· 
rio Romano do Ocidente, dominando todo o sistema do 
conhecimento cientifico e subordinando·o as concep· 
c;:oes "cientificas" das "Sagradas Escrituras", porem, 
levou ao declinio da evoluc;:ao. 

Um passo decisive na evoluc;iio da cartografia fo i 
sem duvida dado com a extensiio sistematica ao Atlan· 
tico e, no seguimento deste, aos oceanos fndico e 
Pacifico. Concomitantemente, iniciou·se o interesse 
pelas terras descobertas, suas riquezas e seus habi· 
tantes. 

lsto, porem, niio quer dizer que tivesse deixado 
de existir a necessidade pratica de uma cartografia 
mais precisa. Pelo contrario, incremetaram·se as 
navegac;oes manun belli e, sobretudo, as "comer· 
ciais"; foram ainda evoluindo as capacidades de exe· 
cuc;:iio mais aperfeic;:oada das referencias. Das navega· 
c;oes de costa a vista, cujos ensinamentos registados 
deram origem aos chamados portulanos dos Sees XIII e 
XIV, e com a Gesta Portuguesa dos Sees. XIV a XVI; 
com as navegac;:oes engolfadas atraves do dominio da 
leitura das latitudes e, depois, ja com o dominio de 
fundamentos cientificos originais, para o que contri· 
buiu o Matematico Pedro Nunes com a sua curva loxo· 
dr6mica e com a introduc;iio da navegac;:ao cronome· 
trica que permitiram corrigir a expressiio visual das 
cartas e calcular com maior rigor as longitudes, a 
cartografia inicia-se no seu mais preciso aperfeic;:oa· 
mento que levou a projecc;:iio de Mercator e veio pos· 
sibilitar o aparecimento dos grandes Atlas Geogrci.ficos 
do Seculo XVI. 

Entretanto, as notaveis cartografias avulsas, em 
particular, as portuguesas, foram reflexo desse siste· 
matico esforc;:o cientifico dos navegadores e car· 
t6grafos para cujo conhecimento e reconhecimento do 
valor e importancia pelo Mundo tanto contribuiram 
figuras de Homens de Ciencia e Diplomatas nacionais, 
ent re varies outros, como o Visconde de Santarem, 
Armando Cortezao, Teixei ra da Mota e Luis de Albu· 
querque. 
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Naturalmente a cartografia veio a ter progressi
vamente uma evolu~ao ate chegar aos nossos dias. 
Essa evolu~ao resultou genericamente de dais factores 
fundamentais, a saber: o extraordinario contribute dos 
registos baseados nos itineraries escolhidos e cruzados 
sabre toda a superficie da Terra e as possibilidades 
tecnicas continuamente acrescentadas por instrumen
tos cada vez mais sofisticados, quer de observa~ao, 
quer de medi<;ao, quer de registo comp6sito. No que 
respeita aos primeiros, ja nao realizados no ambito do 
acaso de percursos feitos, mas sim de forma sistema
tica, programados para confirma~ao das hip6teses 
teoreticas e registados atraves de meios de precisao, 
desde a fotografia ou pela "imagem" magnetica ate ao 
calculo geodesico rigoroso e acompanhados de descri
<;oes de precisao metodol6gica passiveis de compara
~ao nao menos precisa. 

No caso dos segundos, as conquistas sao ainda 
mais significativas, constituidos por todo um conjunto 
de instrumentos que, para alem da capacidade de 
correla~ao dos mul tiples dados (elementos e factores) 
intervenientes no processo, permitem uma espantosa 
capacidade de traduzir graficamente segundo um 
quadro de valores convencionais (tra<;os, cores, sim
bolos, numeros, etc.) uma imagem legivel e interpre· 
tativa da realidade. Sao tao versateis as possibilidades 
destes modernos instrumentos que e quase pratica
mente viavel uma cartografia absoluta. 

Enfim, poderiamos tentar agora, e para termi · 
nar, referir 0 que e possivel prever - quase por extra
polac;:ao · para o futuro. 

Se a fotografia aerea organizada para efeitos de 
leitura estereosc6pica permite, corrigidas as parala· 
xes, ver em relevo a imagem a duas dimensoes da 
superficie dos territories, os modernos processes de 
registo magnetico em bandas sucessivas, obtidos de 
satelites especiais, vao mais Ionge porque permitem, 
atraves de um c6digo previamente convencionado, 
fazer destrin~as muito mais complexas. Par exemplo, 
as que vao das diferen<;as fisiogrMicas das diferentes 
especies de plantas arb6reas e dos respectivos estrac
tos, como a densidade das respectivas ocorrencias e 
do seu grau de desenvolvimento, constituindo assim 
um instrumento precioso para a gestae das florestas; 
ou a situa<;ao, extensao, profundidade e outras carac
teristicas dos leitos aquiferes no subsolo; podem ainda 
analisar as condi<;oes e estadios de desenvolvimento 
de especies tais como, par exemplo, das col6nias de 
ostras e outros moluscos fixos; permite interpreta<;oes 
destrin~adas dos afloramentos petrograticos; levanta· 
mentes dos diferentes estadios de desenvolvimento de 
planta~oes de especies anuais (cereais, cana do 
a~ucar, fruteiras e outras de finalidade industrial) 
correlacionaveis com a evolu<;ao registada dos estados 
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de tempo numa sucessao peri6dica, analises muito 
uteis do ponte de vista pratico mas nao menos do 
ponto de vista cientifico para compreensao do 
comportamento fitol6gico; enfim, permitem fazer uma 
analise dos aspectos fisiogrMicos dos solos pelo menos 
no que respeita a determinadas componentes cujo 
conhecimento concorre para a sua classifica<;ao agro
l6gica. E tudo isto e muito mais, passive! de restitui· 
c;:ao praticamente exacta em absolute sob a forma de 
cartogramas diversos. 

Na realidade da cartografia topogratica que 
rigorosas escalas permitem ter uma visao sintetica, 
imagens, quase modelos a duas dimensoes, quantitati
vos das realidades moventes em continuo devir, que 
ao Homem de hoje e de amanha darao, talvez, pos
sibilidade de, pelo saber e pautado pelo sentido etico 
que deve presidir a existencia das sociedades em que 
se integra, compreender melhor o passado e dar ao 
futuro uma perspectiva mais justa, mais bela e 
melhor. 

0 projecto cujos resultados hoje e aqui se poem 
a considerac;:ao de quem nos deu a honra de vir escu
tar-nos fala-nos de um primeiro passo que gostariamos 
de ver acrescentado. Os que trabalharam nele - e nao 
propriamente eu, que fui somente uma especie de 
maestro - foram um naipe sempre afinado e muito 
sensivel a problematica escolhida. 

Par isso e a eles e aos seus convidados que dei
xarei agora a palavra e passarei, humildemente, como 
sempre a escutar e a aprender. 

Porto, 2000 

V-A GEOGRAFIA E AS T AREFAS DO PLANEAMENTO. 

PARA UMA FILOSOFIA DAS PERSPECTIVAS DE PLANIFICA<;AO 

DE EVOLU<;AO CONTROLADA 

Quando se pretende conhecer as causas das 
diferentes formas de evolu<;ao das cidades, quer seja 
daquelas em que o crescimento subiu as propor~oes 
das grandes metr6poles como Nova lorque, T6quio ou 
Londres, entre outras, ou o grande numero daquelas 
que, a falta de melhor, se convencionou designar por 
"cidades medias" , e muito dificil fazer pouco caso da 
considera<;ao das circunsUincias que fazem, numa 
palavra, o peso das respectivas heran<;as nos seus 
multiples aspectos. 

Podia mesmo fazer-se a sintese dizendo que sao 
essas heran<;as - fisicas e humanas - as responsaveis 
pelos diferentes ritmos de evolu~ao; diferentes de 
cidade para cidade; de epoca para epoca; diferentes 
ainda de regiao para regiao ou de cultura para cultura. 
Aceitar previamente esta simples compreensao e, 
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antes de mais, absolutamente fundamental para todo 
esfon;:o teoretico em Geografia Urbana mas, nao o e 
menos, no plano da aplica~ao dos resultados da inves
tiga~ao liminarmente cientifica. 

Desta compreensao, entretanto, resulta ainda 
uma outra, tambem nao menos importante e nao 
menos significativa. Se, como nos acredit.amos, a 
compreensao da diferen~a e muito mais rica para o 
conhecimento multifacetado da realidade geogrMica 
que a igualdade (simples figura de ret6rica) ou, no 
minima, a semelhan~a, a sua continua busca dos 
esfor~os da metodologia cientifica, parece muito mais 
significar o resultado das limita~oes do pensamento 
l6gico que outra coisa qualquer, sobretudo quando se 
pretende passar a pratica, quer dizer, a concep~ao e a 

execu~ao. 

Eu nao hesitaria dizer que, finalmente, e a 
complexidade holistica dos factos geohumanos em si 
mesmos que faz da evolu~ao passive!, antes de mais, 
um fen6meno de Cultura, quer dizer, um fen6meno 
que resulta duma especie da amalgama depurada de 
tradi~oes e de inova~oes ou, se se quiser, de uma 
dialectica temporo -espacial, que e, par vezes, clara
mente um reencontro dinamico entre retina e criativi 
dade. 

Estas palavras previas, que parecerao for~osa
mente - e se-lo-ao - demasiado condensadas, talvez 
um pouco aparentemente obscuras e, a primeira vista, 
superfluas, t erao a virtude de criar um clima de aber
tura para a compreensao daquilo que me propus tra
zer-vos, aqui, hoje. E, antes de mais, eu pe~o a gra~a 
de ser perdoado se, par acaso, com a leitura deste 
texto vou desfazer as vossas expectativas. 

Eu nao tenho a pretensao de vas apresentar um 
exercicio academico. No entanto, reconhe~o-os de 

uma evidente importancia do ponto de vista cientif ico. 
Permito-me simplesmente pensar que sera muito mais 
interessante falar de experiencias concretas de plani
fica~ao urbanistica as quais eu t ive a honra de ser 
convidado para participar. 

Como toda a gente sabe muito bem, a planifica
~ao urbanistica confunde-se - e par vezes de forma 
dramatica - com varies problemas que, no entanto, 
numa perspectiva diferente mas indissociavel da dos 
tecnicos e dos especialistas, sobrecarregam o quoti
diano dos responsaveis eleitos nas Camaras Municipais. 

Para atingir o meu prop6sito, impoe-se antes 
de mais que eu situe essas experiencias no tempo e 
no espa~o. em dimensao, atendendo ao nivel da 
interven~ao, embora de uma forma breve, isto e, 
sintetica. 

Todas etas se passaram no intervale 1965-1989 e 
neste mesmo intervale tive tambem que preparar uma 
tese de doutoramento sabre um assunto de Geografia 
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Urbana, que acabou par ser defendido em provas 
publicas em 1973. 

A 1• experiencia relacionava-se com a cidade de 
Coimbra. Tratou-se de estudos cientificos para justifi
car a integra~ao no conjunto do Plano de Urbaniza~ao 
em curso naquele tempo, de uma vasta area privada -
a Quinta da Varzea - na margem esquerda do Mon
dego. A segunda , foi na Cidade de Lisboa, participando 
num conjunto de personalidades com diferentes for
ma~oes cientificas, tecnicas e, naturalmente, diferen
tes experiencias, que foram convidadas - mediante 
uma previa analise critica das pe~as apresentadas ao 
concurso publico para o efeito - a dar pareceres sabre 
OS projeCtOS apresentados par variOS COncorrentes a 2• 
fase do Concurso para a reestrutura~ao urbanistica da 
area do Largo de Martim Moniz em Lisboa. Final
mente, a terceira experiencia, foi como assessor 
cientifico, para a area da Geografia, da equipa que, 
sob a responsabilidade do Prof. Arquitecto Duarte 
Castel-Branco, da Faculdade de Arquitectura da Uni
versidade Tecnica de Lisboa iria criar o novo "Plano 
Director Municipal da cidade do Porto". Esta finalidade 
compreendeu em primeiro Iugar, e antes de mais, a 
execu~ao de um "Relat6rio de Situa~ao" da cidade, 
isto e, uma especie de inventario de problemas, de 

factores e dados concretes. Com base nestes mate
riais, concatenados e avaliados, depois, foram prepa
rados e definidos todos os estudos que levaram as 
diferentes fases de concep~ao do "Plano Director 
Municipal do Porto", o qual veio a ser configurado 
como o novo "Plano Geral de Urbaniza~ao" da mesma 
cidade, substituindo o anterior, de 1962, da responsa
bilidade do Prof. Arquitecto Robert Auzel. 

Depois disto dito, permitam-me utilizar a parci
m6nia da sintese e tambem por de lado a erudi~ao 
academica, dando privilegio a referencia do essencial 
e sacrificando o excurso comparative no tratamento 
do tema proposto. 

Se no percurso da Hist6ria do espa~o nacional 
portugues e passive!, em certos mementos, registar 
destrui~oes urbanas importantes, efeitos de algumas 
confronta~oes manum belli - a maior parte das vezes 
nos principios da afirma~ao da nacionalidade e da 
independencia politica e da cria~ao do Reina de 
Portugal no Seculo XI - nao ha duvida que e mais signi
ficative par forc;a de destruic;:oes au altera~oes violen
tas dos quadros espaciais urbanos que, entre nos, ficou 
claramente ligado a catastrofes como sismos violentos 
e tambem a fen6menos consequentes, as maremotos 
ou os incendios, tal como sucedeu em Lisboa em 1755. 
Embora a extensao dos danos tenha sido muito maior 
no Sul do territ6rio, no Algarve, que na capital do Reina. 

0 tremor de terra de Lisboa, de resto, tornou-se 
muito mais conhecido porque a sua inolvidavel e terri-
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vel fama, se difundiu extraordinariamente por toda a 
Europa, particularmente, na perspectiva cientifica, 
pelo Apendice "Considerar;oes sabre os Terramotos, 

com a noticio dos mois considerdveis, de que se foz 
menr;ao a Historio, e dos ultimos que se sentirao no 

Europa desde o 1 de Novembro de 1755" que o sabio 
professor e enciclopedista portugues Ribeiro Sanches -
medico da lmperatriz Catarina da Russia - acrescentou 
ao seu "Trotodo do Conservor;ao do Saude dos Povos", 

impressa em Paris em M.DCC.LVI. e, finalmente, o 
genio de Voltaire imortalizou e difundiu no seu 

Candide. 
A cidade de que irei falar, entretanto, nao 

conheceu - desde que Portugal se tornou num Reina -
senao ocasionais incendios de maior ou menor exten
sao mas jamais aconteceu qualquer coisa semelhante 
ao de Roma sob o lmperador Nero ou o de Londres na 
2" metade do Seculo XVII. 

Quer isto dizer, por exemplo, que a cidade do 
Porto (da qual falarei em particular) como outras, tem 
uma pesada heranr;a urbanistica e, felizmente, jamais 
conheceram destruir;oes, por vezes massivas, de tantas 
cidades martires da Europa durante as guerras de 
1914-18 e 1939-45. 

No centro das nossas cidades hist6ricas o que e 
mais signi ficative sao as permanencias aparentes dos 
quadros medievais, embora muito simples, mesmo 
pobres, entre as marcas deixadas pela sucessao dos 
seculos, tantas vezes arruinados pouco a pouco pelas 
incurias e as incongruencias, as ignorancias e as espe
cular;oes imobiliarias ilicitas. 

No meio de tudo isso, e ainda a rede dos espa
r;os de circular;ao o que melhor exprime concreta e 
fisicamente esses quadros, pela manutenr;ao da sua 
fisiografia, praticamente inal terada, ou, talvez, 
somente pelo classico crescimento em altura que o 
estrangulamento das velhas muralhas defensivas, 
mesmo ate aos principios do Seculo XIX, impunha. 

Esta e uma das heranr;as mais pesadas pela sua 
inadequa~ao a evolur;ao dos meios de transporte e ao 
crescimento do seu numero e tipo, pelas consequen
cias da forte densificar;ao das ocupar;oes residenciais e 
funcionais, mesmo, por falta de graves consequencias 
dos danos quer naturais quer das destruir;oes resultan
tes das guerras. 

Por exemplo, as cidades de Lisboa e do Porto, 
como outras, em relar;ao aos acontecimentos da 
guerra, muito cedo se viram afastadas destas destrui
r;oes. Mais cedo ainda foi o caso de Coimbra. Mesmo 
quando no principia do Seculo XIX, foram vitimas das 
invasoes napoleonicas e, um pouco mais tarde, pelos 
efeitos da guerra civil - conhecida como "lutas libe
rais" - as alterar;oes dos quadros urbanisticos foram 
muito inferiores em extensao e significado que as 
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resul tantes do crescimento demogratico correlative da 
evolur;ao economica . 

A titulo de exemplo, lembremos somente as 
razoes invocadas pelos Mesarios da Santa Casa da 
Misericordia do Porto para a construr;ao de um novo 
hospital no Seculo XVIII - ainda nos nossos dias sob a 
protecr;ao de Santo Antonio - "porque a popular;ao 
estava sempre crescendo na cidade, de uma e de 
outra das margens do rio" (Douro). 

Concentremo-nos, todavia, numa destas tres 
cidades acima nomeadas e vejamos as circunstancias 
especificas da cidade do Porto. 

Com cerca de 327.000 habitantes (1981) e ape
sar do estatuto de capital regiona l a escala do Pais e, 
ao mesmo tempo, com o papel de "polo de compensa
r;ao" do Norte do territ6rio portugues no contexto dos 
desequilibrios regionais de Portugal, vis-a-vis do peso 
geopolitico da Lisboa como capital nacional, a cidade 
do Porto estava - poderia dizer-se - na fronteira entre 
aquila que se designa como uma "cidade media" e 
uma "metr6pole", sobretudo se se pensa na cintura 
urbana dos seus arredores. 

De resto, e a este nivel que OS processos de 
evolur;ao urbana podem apresentar as mais desconcer
tantes variac;:oes das diferentes componentes, de onde 
resulta a variabilidade dos ritmos de evolUI;:ao. E por 
isso que penso que se pode considerar este nivel um 
momenta muito significative para a compreensao do 
processo evolutivo. 

Se se lanr;a um rapido olhar sabre algumas plan
tas da cidade, a primeira coisa que dai se destaca e a 
persistencia e a intima relar;ao entre a travessia do 
Douro - que nao conheceu antes de 1962 mais que 
quatro pontes, localizadas com um pouco mais de 50 
metros entre etas (Ponte das Barcas, Ponte Pensil, 
Ponte de D. Maria Pia e Ponte de D. Luis I) - e as 
velhas estradas que, das areias fluviais da "Ribeira", 
em leque, marcavam os caminhos para Penafiel e 
Tras-os-Montes, direcr;ao Nordeste; para Guimaraes, 
Braga em direcr;ao a Norte; para Viana do Castelo, 
sabre o Lima e, depois, Galiza (Espanha), em direcr;ao 
Noroeste; finalmente, pelo di to "caminho velho", ate 
Lordelo do Ouro, na direcr;ao Oeste e dai, inflectindo 
para o Norte por Bour;a, hoje Matosinhos e, na direc
r;ao Oeste-Sudeste, para S. Joao da Foz, sabre o 
Atlantica. 

As travessias do Douro entre as duas margens, 
por barco ou atraves de uma ponte, escolheram sem
pre as a rei as da "ribeira" onde ainda hoje se situa a 
chamada Pra,:a de Ribeira. 

Uma primeira ponte que se construiu sabre bar
cas e dai tomou o seu nome, veio a ser tragicamente 
celebre sob a designar;ao do "Desastre da Ponte das 
Barcas" quando nao aguentou o peso dos portuenses 
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que fugiam a frente das fon;as invasoras francesas 
vindas do Norte. 

Outras pontes foram construidas. Em primeiro 
lugar, para o caminho·de·ferro, com projecto de 
Eiffel, a de D. Maria Pia (1877) e muito mais tarde, em 
1962, a da Arrabida, com projecto do Eng0 Edgar 
Cardoso, para viaturas. Alguns anos depois, foi cons· 
truida a Ponte de Sao Joao, do mesmo Autor, e desti· 
nada a travessia do caminho·de·ferro e em subst itui· 
c;ao da de D. Maria Pia. Com projecto · ja previsto no 
novo Plano de Urbanizac;:ao Municipal do Porto · foi 
construida uma nova ponte a Leste da de S. Joao, mas 
destinada a viaturas, a qual tomou o nome de Ponte 
do Freixo. Finalmente, ha dois anos, uma ultima ponte 
sobre o Douro destinada a viaturas e para efeitos de 
libertac;ao do tabuleiro superior da de D. Luis · reser· 
vado para a circulac;ao restrita do Metro de Superficie 
do Porto na sua ligac;:ao a cidade de Vila Nova de Gaia · 
e que foi projectada e construida para transito auto· 
movel, liga a area das Fontainhas (Porto) a margem 
esquerda do rio abrindo na vertente da margem Sul um 
t unel que depois emerge dentro do tecido urbano de 
Vila Nova de Gaia. 

A importancia do velho sistema semi·radiocon· 
centrico foi tal que, por vezes, foram trac;:adas, prati· 
camente paralelas aos primitives troc;:os, as soluc;:oes 
escolhidas para tentar resolver os crescentes proble· 
mas dos transportes e das circulac;:oes entre as duas 
margens. 

Naturalmente este velhissimo sistema viario era 
claramente concent rante e densificador dos problemas 
morfofuncionais da rede viaria herdada de tonga data, 
sobretudo a enquadrada pelas muralhas ditas " fernan· 
dinas", dos Seculos XIV e XV. Todavia, sera possivel, 
com o mesmo rapido olhar, verificar que alguns trac;:a· 
dos foram abertos, sobretudo a partir do fim do 
Seculo XVIII, de uma forma de facto diferente, per· 
mitindo-nos pensar que uma manifesta intenc;:ao de 
conquista urbanistica tinha presidido a planificac;ao 
proposta, ainda que pontualmente. 

Entre outros, e o caso da grande perspectiva da 
Boavista, comec;:ada nos fins do Seculo XVIII, sob o 
governo de Joao da Almada · familia r do poderoso 
Ministro do Reino, de D. Jose I e reconstrutor da velha 
baixa lisboeta, arrasada pelo Terramoto de 1755, a 
que acima ja me referi · que veio a chamar·se Av. da 
Boavista, mas so foi terminada nos nossos dias, junto 
ao mar, vis·a-vis do Fortim conhecido pelo pitoresco 
nome de "Castelo do Queijo". Enfim, a sua orientac;:ao 
rectilinea Oeste-Noroeste , parece·nos ser exacta· 
mente o corte mais evidente e mais estruturante 
depois do velho sistema original. 

Outras propostas foram feitas nesses tempos, 
mas, por vezes, sem os mesmos resultados. Algumas 
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nao foram aprovadas e outras, mesmo aprovadas nao 
foram abertas. Entre as que rapidamente comec;:aram 
a ser construidas sao contemporaneas da propria Av. 
da Boavista e todas aparecem contrariando o esquema 
primi tive. 

De qualquer maneira a cidade ficou ate aos nos· 
sos dias marcada por uma heranc;:a longeva que nao foi 
possivel ultrapassar. 

Compreende-se assim que, formal e funcional· 
mente, as vias de circulac;:ao urbana tenham um carac· 
ter muito espedfico na evoluc;:ao urbanistica pois que, 
ao mesmo tempo, exprimem o peso da heranc;:a histo· 
rica e condicionam as estruturas dinamicas morfofun· 
cionais a criar e a implementar. 

Enfim, a Geografia da Circulac;:ao e dos Trans· 
portes int imamente ligada a necessaria considerac;ao 
dos aspectos tecnologicos da construc;:ao e da utiliza· 
c;ao adequada as necessidades da procura e da oferta, 
sao evidentes. 

No caso das primeiras · Geografia da Circulac;ao 
e dos Transportes · em primeiro lugar e necessaria ter 
uma visao concreta de alguns das suas caracteristicas 
fisiograticas, a saber, as dimensoes (largura, compri· 
mento e declives longitudinais). existencia ou nao de 
passeios, tipos de pavimento, sistema de escoamento 
sub-aereo ou subterraneo, apetrechamento de ilumi· 
nac;:ao e de sinalizac;ao, e ainda, em especial a volume· 
t ria dada pela altura das construc;:oes que ladeiam os 
trac;:ados. 

Quer isto dizer que chegamos a concepc;:ao 
daquilo a que chamei as "estruturas espaciais urba· 
nas", ou seja, a expressao das relac;:oes ent re os tres 
tipos genericos de espac;:os dos tecidos urbanos, ou por 
outras palavras, o complexo dos "espac;:os construidos" 
e os "espac;:os livres" , "de circulac;ao" e os "verdes". 

Numa primeira aproximac;ao pode permitir·nos 
uma compreensao do equilibria, ou nao, da "planta" a 
duas dimensoes, ou seja, relac;oes de "superficie", 
permitem distinguir estadios das evoluc;:oes sofridas e 
bern assim uma primeira diferenciac;:ao hist6rica. A 
analise das ocorrencias pode dar-nos um primeiro 
quadro dos padroes fisiograticos temporo-espacial. 

Convem agora fazer aqui uma referencia a este 
tipo de valores·padrao e, sobretudo, a metodologia 
que permite passar para o estadio seguinte, ou seja, o 
dos padroes f isiograticos a t res dimensoes ou "volu· 
metricos". 

Assim, falemos do metodo de expediente utili· 
zado pelo Prof . R. Auzel no seu Plano de 1962, ou 
seja, 0 metodo dos hectares·tipo. 

De facto, para conseguir fazer uma analise das 
caracteristicas dos diferentes tipos de tecidos urba· 
nos, o Arqui tecto Frances imaginou um quadro de 
varias informac;:oes, pertinentes para 0 conhecimento, 
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a que chamou o metoda dos hectares-tipo. Com base 

num "conhecimento" obtido sobre cartas de escala 
conveniente - a baixo de 1 I 10.000 - escolheu areas 
com aquela mesma dimensao e na mesma escala , 
espalhadas pelo territ<irio, e que lhe pareciam consti
tui r o respective tipo de estrutura composta de todos 
OS elementos acima referidos quanta as dimensiies dos 
espa~os de livre de circula~ao e espa~os livres verdes 
e ainda os espa~os construidos. Seriam uma especie de 
exemplos do que ocorria em diversas areas que conti

nham esses hectares-tipo. 
Porem, uma analise mais completa que inte

grasse outros elementos relevantes para uma caracte
rizac;:ao e, sobretudo, que pudessem ser relacionados 

com elementos menos fixos, mais mutaveis, como por 
exemplo, os demogeograficos, os funcionais, a idade 
das construr;:iies, etc, etc., teriam que ser mais amplos 
e mais criteriosos. Nao bastaria uma simples amostra
gem, era necessaria fazer um levantamento o mais 
exacto possivel, numa escala adequada, sabre o ter
reno e depois passado para uma carta. 

Esse trabalho foi uma das tarefas de base que 
teriam de ser feitas. Como calculam, seria necessaria 
encontrar uma regra que pudesse ser "universal" e 
pudesse cobrir com uma certa exactidao a totalidade 

do territ<irio em questao. 
Felizmente, as au las praticas dos cursos de Geo

grafia Urbana que eu tinha dado no Departamento de 
Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, tinham produzido - mal eu sabia entao - esse 
material. Depois, foi preciso conseguir que o Censo de 

1981 pudesse fazer o levantamento e o respective 
registo Demografico e da Habita~ao segundo uma base 

diferente da freguesia e do concelho mas que partisse 
duma base ate entao nao utilizada: o quarteirao. 

E: escusado dizer que isto implicou a preparar;:ao 
do pessoal que fez, sobre o terreno, o levantamento 
desses paramet res e, bem assim, toda uma cartografia 

expressamente preparada para esse efeito. A informa
tiza~ao criteriosa desses dados e o seu tratamento 
cruzado permitiu fazer uma cartografia expressiva e 
"ler" os resultados que viriam a ser depois muito 
importantes para o equacionamento das intervenr;:iies 

a propor. 
Oeste modo, usando tecnicas de fundamentac;:ao 

espacializada, foi possivel criar verdadeiros modelos 
de reestruturar;:ao que levariam a criar;:ao daquilo a 
que se chamou "zonas de ordenamento" da cidade, ou 
seja, as perspectivas possiveis de implementar;:ao inte

ractivamente fundamentadas e que envolviam as 
multiplas facetas das diferentes paisagens urbanas 

individualizadas e susceptiveis de ser, posteriormente, 
nao so disciplinadoras como orientadores da gestao do 

espac;:o urbana da cidade. 
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Todo este trabalho envolveu, nao so a recolha a 
tatere de diferentes tipos de dados, como tambem a 
sua capacidade de se relacionar com outros aspectos 
de basico interesse, tais como, por exemplo, as carac
teristicas dimensionais das constru~iies (no de andares, 
equipamentos, dimensiies, situac;:iies de ocupac;:ao ou 
devolutas, tipo de alojamento, etc., etc. ). 

Outrossim, as estruturas viarias e as suas rela

r;:oes funcionais com os equipamentos e servir;:os colec
tivos gerais ou privados (ligac;:ao de aguas domesticas 
aferentes e de escoamento aos sistemas especificos ou 
a sua ausencia, ligac;:ao de electricidade e gaz), enfim, 
existencia de aparcamento privado ou publico (pa r
ques e garagens publicas ou privadas), equipamentos 
de saude (hospital, centros de saude, farmacias labo
ratories de analises), equipamentos escolares (creches, 
infantarios, Escolas do Primeiro Ciclo, Preparatorias, 

do Ensino Secundario ou outras), act ividades de des
porto , ginasios, cinemas e outras formas de recreio, 
lazer e contemplar;:ao, incluso de natureza religiosa. 

Tudo isto foi registado e levantado sobre o ter· 
reno e proporcionou um visao quase holistica da 
cidade. 

Por seu turno, foram feitos todos os estudos 
com base nas caracteristicas e qualidades das vias 
urbanas e suas ligar;:oes com o Pais, particularmente no 
que respeita aos valores diarios por sentidos, direc
c;:oes e horas de ponta, pa ra orien tar;:ao de propostas 

de alternancia ou simplesmente de alternativas, pa ra 
um sistema da circular;:ao interna com o fim de obstar 
ao peso que o transito tern na ocorrencia dos pontos 
de conflito e pontos negros que as estatisticas regis · 
tam. Basta pensar que, por exemplo , as viaturas de 
transportes colectivos urbanos sao normalmente pro· 
jectadas para velocidades medias de 40Km / hora e que 
se verificava na cidade do Porto, quando se estava a 
fazer o plano, medias entre 10 e 15Km/ hora, o que 

significava um acrescimo do custo de manutenc;:ao 
quase o dobro do que seria normal e constituia ao 
mesmo tempo um consideravel retardamento da 

tomada dos veiculos em rela~ao a normal hora de 
saida dos empregos para a maioria dos respectivos 

utentes diferenr;:as que andavam pelos 15 a vinte 
minutos! 

Para terminar, gostaria ainda de vos fala r 
daquilo que se podera chama r o quadro de relac;:iies 
calculado e que constitui uma especie de tabela que 
os urbanistas costumam aplicar, embora sujeita natu
ralmente a ajustamentos que, a lias, normalmente 
configuram essas propria tabelas. 

Ainda falta considerar a expressao da relac;:ao 

equilibrada entre o espac;:o basal da implantar;:ao dos 
espar;:os construidos e a superficie basal disponivel 

(lote) para a construr;:ao. Chama-se a essa relar;:ao o 



Netas, noticias e recensoes 

C.O.S., ou seja, o coeficiente de ocupa<;:ao do espa<;:o, 
que se exprime pelo no de m3 de constru<;:ao pelo no 

de m2 de superficie. E este um parametro que pode 
ser levantado para avaliar das caracteristicas de densi

dade da ocupa<;:ao do solo e que pode, quando deter
minado com precisao, um travao a especula<;:ao fun
diaria que tende a densificar a cidade com todas as 
consequencias que desses factos advem como nocivos 
a qualidade de vida das cidade. 

Finalmente, e precise considerar que nas Tare
fas do Planeamento a Geografia e imprescindivel, mas 
o Ge6grafo e um elemento entre outros de outras 
valencias e saberes; e um elemento de uma equipa 
que tem que ser aberto a todas as discussiies com os 
demais membros que a formam; o bom entendimento 
entre todos e tambem essencial. Ainda nao podemos 
esquecer que nao podemos pretender que nos apre
ciem · e utilizem os nossos conhecimentos como deve 
ser, se nos consideramos capazes de substituir os 

outros 

VI - ACERCA DO 0RDENAMENTO DO TERRITORIO 

Como sabem, a minha forma<;:ao basica e, depois 

dela, praticamente quase tudo quanto fiz - e ainda 
fa<;:o - foi investigar e ensinar Geografia. Na sequencia 

deste binario, que naturalmente se completa, pensei 
tambem que poderia transpor o esfor<;:o teoretico de 
busca do conhecimento para, de forma o mais correcta 

possivel, o transmitir aos meus Alunos. Pensei assim 
projecta-lo no sentido da aplica<;:ao, para a pratica, 

portanto com outra finalidade alem da pedagogico
-didactica. Como entre nos nessa al tura e sobretudo 

em Coimbra, nos inicios dos anos 60, ainda nao se 
fa lava muito sobre essa vertente da Geografia, foi isso 

mesmo que fui procurar aprender nas Universidades de 
Paris-Sorbonne, com os Profs. George Chabot e Mme 

Jacqueline Beaujeu-Garnier, na Universidade de Liege, 
com os Profs. Omer Tulipe, Charles Christeans e 

Joseph Spork, na Universidade de Rennes, com o Prof. 
Michel Philiponau e, finalmente, na Universidade de 
Strasbourg, com o Prof. Jean Tricart. 

Para hoje, julguei que talvez fosse interessante 
tentar trazer algumas considera<;:oes sobre uma mate
ria que, sendo ja professada e utilizada por toda a 
parte, pode e deve considerar-se - como agora se diz 

- incontornavel. Refire-me ao Ordenamento do Terri
torio e seu Planeamento. 

De um modo muito generico, o sentido etimolo
gico que o proprio nome Geografia exprime e o de 

descric;ao da Terra. Todavia, ao querermos entender 
esse conhecimento de uma forma claramente cienti
fica e, sobretudo, ao querermos utilizar os seus ensi-
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namentos na pratica, nao podemos ficar liminarmente 

por uma simples descric;ao. Temos que, como e 6bvio, 
procurar atingir esse conhecimento, dito geogrd{ico, e 

em relac;iio a coda um dos seus objectos procurar 
saber o que sao, quais as suas razoes de ser, e porque 

existem ali. Quer dizer, identificar o objecto, saber a 
causa ou causas e factores que o originaram e enfor
maram a sua evolu<;:ao e, finalmente, situa-lo no 
tempo e no espa<;:o. No entanto, os esfor<;:os compli
cam-se quando de facto nao nos limitamos a descrever 

o objecto que observamos, embora a observa<;:ao sej a 
essencial ao metodo. Precisamos de estabelecer, nao 

so a sua origem, como a evolu<;:ao que tera sofrido, e 
ainda as suas rela<;:iies circunstanciais, as primeiras das 

quais, sem duvida, sao as do espa<;:o fisico em que se 
insere. 

Porem, apesar de que na aparencia haja quase 
uma impressao de imutabilidade - naturalmente em 
certos aspectos f isiogrMicos, em contraste com outros 
cuja mudanr;:a e continua - nao ha duvida que a natu
reza dos objectos pr6prios da Geografia, sao as suas 

dinamicas, ou seja, as marcas de seu continuo devir, 
pelo que a perspectiva temporal, ou talvez melhor, 

temporo-espacial, nao pode nem deve ser ignorada. 
lsto e verdadeiro e a realidade torna-se ainda mais 

complexa, quando, entre a infinidade dos factores 
intervenientes nesse devir, esta o Homem, conside
rado colectivamente como grupo, na diversidade nao 
menos complexa das respectivas constitui<;:iies e 
dimensiies. Pareceu-me conveniente este quadro 

introdut6rio para poder avanr;:ar no que pretendo 
tratar de seguida. 

De facto, esta introd u<;:ao, mesmo que desta 
forma tao conci sa, deixa-nos entrever as dificuldades 
que se nos antepiiem quando pretendemos passar da 
teoria a pratica. Parece, pois, l6gico comer;:ar pelo 
aparentemente mais simples na perspectiva do que se 
possa entender por Ordenamento do Territorio. 

Quer se queira quer nao, a ideia de ordena

mento implica uma estrutura basica. A perspectiva do 
ordenamento e a antitese do caos, da desordem , da 
confusao. Pressup6e pois uma certa harmonia, um 
certo equilibria - embora sem duvida ele seja tambem 
o que se designa por um equilibria instave/ - ou seja, 

sujeito a continuas alterar;:oes que se devem a multi
plicidade dos factores interferentes. Por outro lado, 

ao contrario do que na linguagem vulgar se refere com 
as pa lavras meio, ou territorio - e tambem por vezes 
meio-ambiente - semanticamente, pretende referir-se 
a espar;:os organizados ou, por outras palavras, apro

priados - quer dizer' tornados pr6prios as necessidades 
vitais - e mesmo sequencialmente, tambem, sob a 
forma reflexa, isto e, do apropriar-se - no sentido de 

torna-los seus, de afirmar;:ao de posse e raiz da causae 
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do natural impulso para de{ende-los do cobi<;a de 

outn?m. Como e evidente ainda, estes "territ6rios" de 
que falamos sao ja espac;os humanizados, quase uni
versais, por cada vez mais se ter alargado a Ecumena, 
ou seja, a terra habitada pelos homens. 0 cariz com
posite do ordenamento de urn territ6rio mostra, no 
entanto, urn grau mais complexo quando esse ordena
mento nasce voluntariamente, como resposta a uma 
preocupac;ao vital, isto e, quando 0 grupo humano, 
apercebendo-se da inadequac;ao do stato quo as 
necessidades - etas pr6prias alteraveis por mil e uma 
versatilidades do devir das apetencias e do fluir do 
espirito criativo dos homens, tal como do continuo 
progresso dos saberes - procura corrigir, aumentar, 
diversificar, enfim, readequar o seu territ6rio. Esta 
atitude implica entao uma perspectiva de planea
mento. Este, diriamos pois, e tudo o que diz respeito a 
evoluc;ao voluntariamente assumida em relac;ao a urn 
terri t 6rio qualquer, definido a escala local, regional ou 
nacional, constituindo urn programa de base do 
conjunto de ac~oes integradas que terao como fim 
alcanc;ar uma optimiza~ao da utiliza~ao do respective 
espac;:o considerado. Pode portanto considerar-se 
logicamente que, sendo a finalidade ultima criar 
condic;:oes para uma melhoria da qua/idade de vida das 
populac;5es desse territ6rio, todo o planeamento 
implica , por urn lado, uma filoso{ia politico, fonte da 
sua exequibilidade, e por outro, a partida, conheci

mento, o mais perfeito possivel, nao s6 das suas 
potencialidades humanas e naturais como da situac;ao 
em que se encontra esse territ6rio antes das interven
c;oes que se pretenderao levar a cabo. Nao e dificil 
perceber que este fac to implica tambem muito clara
mente o conhecimento da destrinc;:a que, na sua com
plexidade, identifica o Homem vis-a-vis dos outros 
animais. Tal como ensinou urn grande Mestre da Geo
grafia Francesa, Vidal de La Blache, "Tout ce qui 
touche a l 'Homme c'est contingent" e urn nome 
grande do pensamento iberica, Ortega y Gasset, ensi
nou ainda - completando o acerto - que a realidade 
vivencial do bipede racional que somas s6 e com
preensivel se entendida no ambito do bin6mio "d 'el 
hombre e sus circunstancias". Porem, a necessidade, 
quase continua, de adaptac;:ao dos espac;:os vivenciais 
pelos grupos humanos, nao pode ser deixada ao sabor 
de qualquer t ipo de iniciativa proveniente que seja de 
um ou varios elementos de urn grupo. Nem sequer 
deve ser entendida como tarefa simples, pensada e 
executada sem conhecimento do conjunto dos poten
ciais beneficiaries dessas acc;oes. Portanto, e no seio 
das populac;:oes interessadas que se devem ir procurar 
as razoes do desconforto e a inconsequencia das estru
turas, as suas causas e os factores intervenientes, 
tanto quanta auscultar as aspirac;:oes legitimas para as 
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poder identificar e claramente distinguir das ilegiti
mas, tanto quanta das inexequiveis como das err6-
neas. 0 Ordenamento do Territ6rio, impoe sempre, 
portanto, u m quadro normative, correcto e adequado, 
que reflicta e que va ao encontro dos valores maiores 
da existencia dos grupos humanos, tanto nos conheci
mentos adquiridos pelas vivencias dos homens como na 
pertinencia das conquistas eticas e dos conhecimentos 
tecnicos cientificamente alcanc;:ados. 

Estas deverao ser, presume, as raizes basicas de 
todo o esforc;:o estruturante das acc;6es de Ordena

mento do Territ6rio ou, por outras palavras, a base do 

c6digo deonto16gico que deve presidir ao exerdcio de 
toda a passagem do saber te6rico ao saber pratico ou 
aplicavel. Porque naturalmente nao posso, nem quero 
alongar-me muito, porque o tempo corre inexoravel
mente e arrisco-me a ser cada vez mais impertinente, 
vou ten tar, de forma sucinta trac;ar o quadro geral das 
normais etapas duma perspectiva correcta dos traba
lhos preparat6rios do que se podera chamar um Plano 

de Ordenamento do Territ6rio. Antes de mais, como e 
6bvio, a extensao do espac;:o do territ6rio em vista -
como ensinou o conhecido historiador Frances, Miche
let, o palco onde se representa a hist6ria dos povos -
pressup6e a escolha da escala adequada. A partir de 

uma certa extensao, esse espa~o comec;:a por ser mar
cado e diferenciado pelas suas caracteristicas fisiogra
ficas, tais como a morfologia (cujos elementos resul
tam nao s6 da natureza geologica e petrografica dos 
terrenos, como dos agentes e processes de formac;:ao, 
oro genese, e de erosao, g/iptogenese, ditos normais, 
ou de outros, especfficos, sejam pelas caracteristicas 
da natureza dos materiais, por exemplo, dos calcarios, 
erosiio corsica, ou os das forc;as libertadas que os 
desencadeiam, como no caso dos tremores de terra, 

dos efeitos do tectonismo e de outros, enrugamentos e 

sistemas de {a/has, as matrizes hidrograticas (redes 

f/uviais e seus regimes), os quadros climatol6gicos 
(pela distribuiqao didria, mensa/ estacional au anual 

da ocorrencia das vdrias componentes, como as tem

peraturas, chuvas, nevoeiros, neves, geadas, humida

des relativas, insolat;iio, evapotranspirac;iio, etc), o 
quadro dos revestimentos floristicos e faunisticos, 

normalmente interligados as demais caracterfsticas 
ecol6gicas e nao menos as acc;oes humanas. Trata-se 
pois de uma panfernalia de complexa e diversificada 
exigencia, mas onde, em muitos dos casos, ja hoje, 
merce de sistematicos e correctos registos das ocor
rencias e dos tratamentos cientificamente cruzados, 
permitem uma crescente melhoria de informac;ao basica 
de caracterizac;ao. lsto nao exclui, no entanto, que 
algumas manifestac;oes sejam ainda hoje impossiveis 
de conhecer com seguranc;a e oportunidade temporal 
como eo caso, por exemplo, dos sismos, entre outros. 
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Entretanto, como se disse, um dos factores mais 
importantes na diferencia~ao dos quadros dinamicos 
do que chamariamos, nao sem alguma propriedade, 
paisagens, e estas acrescentam ao complexo e dife
renciado perfil fisiogrcifico, sao, e evidente, as multi
plas ac~oes antropicas, nao menos poderosas, a que 
chamarei, tambem com alguma propriedade, cultu
rais. Na realidade, as ac~6es dos grupos humanos no 
ambito das suas componentes estruturas sociais (fami
liares, economicas, politicas, de instru~ao, de educa
~ao, de religiao, etc, etc.), nao sendo das mais 
poderosas for~as em jogo e em comparat;:ao com algu· 
mas das antes referidas, sao, sem duvida, as que mais 
versateis e mais diversificadoras que se mostram na 
historia da Terra. Pede entender-se agora que, sendo 
importante para a compreensao da necessidade, como 
antes dissemos, da quase continua adequa~ao dos 
espa~os vividos pelos grupos humanos, que para todas 
as act;:6es de planeamento que se pretendam fazer, se 
deva considerar de imediato que a finalidade devera 
ser antes de mais a melhoria das condi~6es vitais 
desses mesmos grupos, o mesmo e dizer que o homem
·habitante no seu espac;o-territ6rio, no seu devir exis
tencia l, e ao mesmo tempo objecto e sujeito das suas 
proprias act;:6es. Assim, esse sujeito-factor, devera 
comec;:ar por ser o primeiro a ser estudado sobre os 
angulos pertinentes, isto e, nao so na sua composic;:ao 
(sexo, idade, profissao, trabalho, emprego, i nstru~ao, 

estado, saude, etc.) como nas diferentes dinamicas e 
tendencias (mobilidades e perspectivas demogrcificas). 
Este singelo enumerar de pianos do conhecimento das 
realidades humanas de qualquer territorio, esconde, 
porem, as inumeras abordagens mais ou menos viaveis, 
particularmente do ponte de vista da sua exequibili
dade. E certo que tambem, como se disse aquando das 
quest6es relacionadas com os factos de ocorrencias 
climatologicas concomitantes, nos nossos dias se 
dispoe de registos especificamente levantados de 
forma sistematica, periodicamente feitos e referen
ciados as circunscric;:6es territoriais, mas estas, por 
vezes, nao respeitam as hierarquias territoriais de 
base, nao permitindo - por OS levantamentos efectua
dos nao terem side feitos com a possibilidade de 
acumulat;:ao au, pier ainda, de desdobramento -
analises mais aprofundadas e consequentemente mais 
proximas da realidade. Outros aspectos ainda nos 
aparecem no quadro das realidades que nao poderia
mos esquecer no ambito das variaveis a considerar. 
Refiro-me, por exemplo, ao conhecimento de certas 
infra-estruturas de base, tais como as redes de comu

nicac;ao vi6rias, as de aduc;ao de 6guas domesticas, de 
rega, de efluentes pluviaso's tanto sub-aereos como 

subterriineos e os de descarga, tambem subterrdneos, 

de ef/uentes damesticos, de distribuic;ao de electrici· 
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dade, telefones, gaz, Tvcabo, etc. Outrossim, pensa
mos, tambem, nos elementos resultantes da mais ou 
menos tonga e continuada utilizat;:ao dos espat;:os, 
segundo as suas qualidades, quer no dominic da agri
cultura policultural quer monocultural, das pastagens 
estremes as sazonais, da floresta organizada a floresta 
ecologica, etc., etc. 

Quer dizer, uma qualquer preocupa~ao de pla

neamento para ordenamento de um territorio precisa 
de partir de um conhecimento aprofundado de um 
vasto conjunto de variaveis que deverao ser dimensio
nadas, e percebidas, no conjunto das suas dependem
cias ou independencias e cujos arranjos e interac~6es 

sao de tal ordem variaveis que so a sua apreensao 
total podera permitir um grau de fiabilidade e de 
exequibilidade suficiente para que merec;:a ser imple
mentado. Naturalmente, e para terminar, acrescenta
remos so que, todos estes aspectos tem uma compo
nente economico-financeira para que possa o Plano
·projecto ser executado como tal, exequivel no seu 
tempo proprio e no custo equilibrado, pelo que, em 

principia, um Plano de Ordenamento, devera ser 
acompanhado por um outre, de natureza economico
·financeira, vulgarmente chamado Plano de Estrategia. 

Nao podemos esquecer que a justeza do que for 
planeado estara sempre ligada ao grau de me/haria 

previsive/ que puder ser acrescentado - especie de 
mais valia composita - mas tambem ao grau de sus

tentabilidade desej6ve/. Quer isto dizer que, todo o 
esfor~o colectivo da sua preparat;:ao pressup6e como 
condit;:ao sine qua non um grau de previsibilidade 

muito elevado. lsto mesmo quando e forc;:oso conside· 
rar que, como em tude, nao ha absolutes e, conse
quentemente, deve tambem considerar-se uma ati
tude fundamental durante a sua implementac;:ao: um 
Plano de Ordenamento do Terri t 6rio deve ter sempre 
uma continua monitorizac;ao que previna o seu res
peito e que permita a sua revisao tempestiva, quando 
eta se mostre necessaria por raz6es claras e ine
quivocas. 

VII - DOS SABERES, DAS FINALIDADES, DOS RISCOS 

E DO DESENVOLVIMENT016 

No mes de Maio, em situac;:ao de franco convivio 
no ambito de uma reuniao especial organizada pelos 
tres Rotary Clubes de Coimbra, Coimbra - Olivais e 
Coimbra - Santa Clara, mas destinada a todos os 
Clubes do chamado Distrito Rotario 1970 de Portugal, 
no intervale para almoc;:o, o Comp0 Sousa Fernandes . 

16 Palestra integrada na sessao de encerramento das actividades 

da Universldade des Tempos Uvres para a Terceira !dade, em Colmbra. 
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com a simpatica habilidade que todos lhe reco
nheciamos - sentado a minha frente na mesa, de 
repente, convidou-me para vir aqui falar-vos. Fiquei 
momentaneamente surpreso - devo confessa-lo - sem 
saber bem que responder-the. 

E: clara que ele ainda falou de - imagine-se -
"orar;:ao de sapiencia", categoria que logo rejeitei por 
inadequada. 

Todavia, disse-lhe que sim, que iria assumir, 
mas nao mais faria senao tentar falar, sem pre
tensoes, usando quanta passive! uma linguagem para 

todos. 
Devo tambem confessar que, depois, mais 

tarde, no silencio solitario do meu gabinete, reflec
t indo calmamente, acabei por considerar duas pos
siveis hipoteses: 

A primeira seria tentar fazer-vos o ponto de 
situar;:ao de qualquer das problematicas do conjunto 
de saberes que e imaginavel terem sido OS das minhas 
preocupac;:oes docentes que, como presume devem 
saber, acabaram ha pouco mais de dais anos. 

A segunda, seria escolher dentre algumas das 
minhas preocupar;:oes actuais, uma que pudesse, pela 
sua actualidade - talvez mais correctamente - desper
tar o interesse de quem tivesse a paciencia - para nao 
dizer a coragem - de vir ouvir-me. 

Na verdade, foi por esta segunda hipotese que 
optei e espero agora que me perdoem a desilusao, 
quic;:a, a frustrac;:ao, que poderei vir a criar-lhes relati
vamente a expectativa que involuntariamente lhes 
terao criado. 

0 que e verdade e que, ultimamente, mesmo 
antes do referido abandono forc;:ado pela lei, ja eu 
vinha a encaminhar as minhas reflexoes no sentido de 
um esforr;:o epistemologico, isto e, um esforc;:o de 
analise critica das preocupac;:6es cientificas em si 
mesmas, embora numa perspectiva concernente a sua 
crescente aplicabilidade. A Epistemologia, de resto, 
constituindo-se como uma doutrina dos fundamentos e 
metodos do conhecimento cientifico, distingue-se mais 
facilmente da Logica e da Psicologia porque visa o 
valor e o significado da realidade e dos problemas da 
verdade e da validade. 

Mas, porque? Mas qual a razao desta atitude? 
Nao ha duvida que o progresso do Saber, o 

mesmo e dizer, do mais inestimavel, mais especifico 
dos patrimonies da Humanidade, se deve essencial
mente a duas linhas condutoras de todo o esforc;:o 
teoretico - ou de explicac;:ao - vivido. 

Como lapidarmente o exprimiu Cam6es, uma 
dessas duas linhas e a que resulta do "saber de expe
riencia feito" que directamente e em imediato existe 
em todos os animais, embora em graus de diferente 
profundidade; a outra, e a que provem da sua com-
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plementar, so propria dos humanos, chamada criat ivi
dade inovadora e da capacidade de cri tica da propria 
racionalidade diferenciadora, particularmente tempe
rada pela vertente de natureza afectiva que tende a 
sublimar e a transformar os i nstintos puramente ani
mais que em todos nos existem. 

Naturalmente, este considerando e o proprio 
resultado de um Iongo e irreprimivel progresso, tanto 
material como mental, em contraponto continuo, feito 
ao Iongo dos tempos, numa confrontac;:ao irredutivel, 
marcando estadios e periodos na evoluc;:ao historica e 
civilizacional da Humanidade. 0 Ramapitecus'7 e possi
velmente o mais antigo dos hominideos e os paleonto
logos admitem ja com alguma seguranc;:a tecnica que 
talvez tivesse vivido ha 12 ou 13 milh6es de anos (?) e 
o mais antigo dos austrotopitecus, ja tao proximo de 
nos, tera ent re 2,5 a 3,5 milh6es de anos. A evolur;:ao, 
ate ao Homo sapiens sapiens dos nossos dias, e um 
Iongo e, quic;:a, penoso caminho. 

Encurtando, creio que posso dizer-vos, sem 
grande atrevimento, que as guardias e as mentoras da 
evoluc;:ao dos saberes que ao longo dos tempos se 
foram caldeando ate chegarmos nos nossos dias a um 
conceito intrinsecamente mais abrangente, mas nao 
menos absorvente, foram as Escolas e particularmente 
- desde os alvores do 1° milenio, as Universidades, no 
seu munus de investigac;:ao e progresso dos saberes e 
na vertente nao menos importante de os suscitar e os 
t ransmitir criticamente. lsto, porem, sem impedir as 
capacidades exteriores as Escolas, nem outorgar pri
vilegios a estas. Pais, pelo contrario, foi -lhes sempre 
acrescentando as responsabilidades. 

Nao resisto a ler-vos, comentando-as, um 
pequeno acervo de frases de profunda significado, que 
se devem a Albert Einstein, recentemente considerado 
o Homem que mais profundamente marcou o seculo 
passado. 

Dizem assim: 
"Nao basta preparar o homem para o dominic de 

uma especialidade qualquer. Passara a ser entao uma 
especie de maquina utilizavel, mas nao uma persona
lidade perfeita. 0 que importa e que tenha um sentido 
atento para o que for digno de esforc;:o, e que for bela 
e moralmente bom ( ... )" 

lsto quer dizer que o verdadeiro fim de uma 
aprendizagem especializada nao e aceder a uma cul
tura, que, por definic;:ao, com maior ou menor profun
didade, e integradora. Uma especialidade, normal
mente tende a ser redutora. 

17 Se acaso exlstiu, o que nao esta verdadeiramente provado, 

mas que, principalmente nos E. U.A. fol citado como o mals antigo homo 

fossil . 
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Mas continua o sabio fisico: 
"Estes vatores sao transmitidos a jovem gera~ao 

peto contacto pessoat com os professores, e nao - ou 
pelo menos nao primordialmente - pelos tivros de 
ensino. Sao os professores, antes de mais nada, que 
desenvotvem e conservam a cultura, ( ... )" 

Quer dizer, o ensino livresco muitas vezes debi· 
tado por memoria e sem comentarios criticos da pro· 
pria reftexao, sobre a experiencia vivida, a expe· 
riencia~ao · La onde eta e possivet · e ainda do auto· 
didatismo, so em casos muito raros conduz a uma 
cultura equitibrada. 

E continua: 
"A importancia dada ao sistema de competi· 

~ao e a especiatiza~ao precoce, sob pretexto da 
utilidade imediata, e 0 que mata 0 espirito de que 
depende toda a actividade cultural e ate mesmo do 
proprio ftorescimento das ciencias da especializa · 
~ao. ( ... )" 

E: que a Cultura pressupoe uma continua refle
xao que nasce de uma insatisfa~ao pessoal que eta 
propria suscita e pede. 

Enfim: 
"0 ensino deve ser de modo a fazer sentir aos 

atunos que aquilo que se lhes ensina e uma dadiva 
preciosa e nao uma amarga obriga~ao". 

Uma dadiva preciosa - escreveu Einstein · como 
um patrim6nio que e uma heran~a recebida, que 
devemos acrescentar e repartir petos outros no sentido 
mais nobre de uma continuada doa~ao, tal como os 
Pais devem fazer com os proprios filhos. 

Como e 6bvio, e precise dar as sabias palavras 
de Einstein a latitude da sintese, pois nao podem 
compreender-se perfeitamente fora do seu contexte, 
das circunstancias condicionantes ou mesmo fora do 
espirito da lingua em que as pensou e escreveu. Mas, 
sem duvida, serao a sintese perfeita do aviso que eu 
aqui, hoje, muito singetamente gostaria de poder 
fazer-vos sem os ma~ar. 

Com alguma liberdade, intitulei eu as palavras 
que escrevi e agora vos leio, Dos Saberes, das Fino· 

/idades, dos Riscos e do Desenvo/vimento. 

Antes de mais, tudo quanto se faz durante a 
nossa vida pressupoe uma fina lidade. E um axioma 
basico, tal como o axioma da niio contradi~iio da 
t6gica aristotelica: uma coisa niio pode ser e niio ser 
ao mesmo tempo, ou, quatquer coisa tera sempre uma 
razao ou uma causa, como ensinou o matematico 
Leibnizt. 

E: incontornavel este facto mas, aparentemente, 
nem sempre se tem plena consciencia disso. 

Ha finalidades que nem a nos pr6prios gostamos 
de confessar. Quer dizer que, se ha sempre uma fina
lidade no que se faz, nem sempre essa f inalidade e 

n• 21123 · 2002104 

indiscutivel ou aceitavet. Todavia, a perspectiva 
teleot6gica, isto e, das finalidades, e imprescindivet 
para a compreensao dos factos que registamos. Estes, 
entretanto, fazem parte de um todo comptexo de 
"actores" - elementos e factores que normatmente 
formam redes que se interactivam e das quais resul· 
tam espa~os especificos de consequencia. 

0 amago da questao reside na circunstancia de 
que ha no genero humane, peto menos, duas especies 
de consciencia. Uma delas e a que nos permite conhe· 

cer o mundo exterior a nos proprios e o que nele, 
todos, fazemos. 

Ainda que de forma mitigada - introspectiva· 
mente · tambem nos permite conhecer quem somes e 
o que fazemos. 

A outra preocupa-se com uma especie de julga

mento do que conhecemos e do que todos fazemos e, 
tambem em parte, do que somos. 

Quer dizer, situa-nos numa perspectiva de valo· 
res e principios adquiridos e reconhecidos como 
padroes de civiliza~ao que a Humanidade foi viven· 
cia lmente preservando, afinando, acrescentando e 
transmitindo de gera~ao em gera~ao, embora sempre 
num contexte que Ortega y Gasset sintetizou ao consi
derar a realidade concreta do Homem, sempre como 
el hombre y sus circunstancias, isto e, a inseparabili· 
dade do Homem dos condicionalismos naturais, tem· 
poro-espaciais e mentais, da racionalidade e da afec· 
tividade. 

Se dormimos ou desmaiamos, perdemos a cons· 
ciencia e nada podemos conhecer ou reconhecer 
durante esse tempo em que dormimos ou desmaiamos; 
se nao usamos a outra especie de consciencia dita 
moral, negamos a possibilidade de "jutgar" segundo os 
vatores·padrao tude aquilo que fazemos ou simples· 
mente conhecemos. 

Ao contrario dos animais nao racionais, o 
Homem e dotado da capacidade desse instrumento 

critico que nao tem caracter biologico, como se fora 
mais um dos instintos naturais, porque radica na 
racionatidade ou seja na capacidade - que s6 o homem 
tem - de razao. 

Por definir;:ao, os instintos sao amorais e mesmo 
certas atitudes e modes de viver e conviver entre os 
irracionais - formas que por vezes ctassificamos em 
jeito antropom6rfico de sentimentos · nao passam de 
puros ditames geneticos, muitas vezes adequados as 
circunstancias 

Ora, se os saberes afinal tem a sua raiz na cons· 
ciencla que adquirimos dos factos a que damos origem 
ou dos fenomenos que observamos, e que atraves de 
um esfor~o metodol6gico, tentamos explicar fazendo 
aumentar o conhecimento que de tudo vamos tendo, 
esses mecanismos que diriamos ser de teorizar;:ao, em 
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face da consciencia moral que os julga, nao sao nor
malmente rejeitados em si mesmos, na perspectiva do 
"saber pelo saber", mas podem ser rejeitados ou nao, 
no plano da consciencia moral que decorre da analise 
das suas outras potenciais finalidades. 

Entre tantos outros, urn exemplo e ja hoje etas-

sico. 
Para o proprio Einstein, cujas teorias permitiram 

que outros Colegas conseguissem tecnicamente domi
nar a capacidade de libertar;:ao artificial da energia 
nuclear, quando se apercebeu do que poderia suceder, 
quando a sua consciencia moral julgou o risco poten
cial de destruir;:ao cega que nascera dos saberes que 
ele proprio criara, tentou dissuadir o Presidente dos 
Estados Unidos a parar o processo e, sobretudo, a nao 
utilizar a primeira bomba atomica fei ta18

• 

Truman, no entanto, entendeu que a f inalidade 

primordial era acabar com a guerra mundial em que o 
seu Pais estava, com outros, terrivelmente envolvido e 
nao atendeu ao pedido. 

A questao reside no problema da natureza das 
proprias finalidades, sendo certo que - como se disse -
nao ha nada que se far;:a - no sentido mais ample que 
se possa dar ao fazer, ao realizar, ao pensar - sem 
finalidade e a destrinr;:a entre as diferentes finalidades 
que possam assacar-se a qualquer facto e particular
mente a qualquer saber, depende sempre do julga
mento dos valores em confronto. 

Quando Einstein - como acima dissemos - se viu 
perante os resultados potenciais dos saberes que 
proporcionou, agiu, nao no sentido de negar as teorias 
que cientificamente the deram origem, mas sim reagiu 
no sentido do imoral aproveitamento a varios niveis 
que delas poderiam vir a tira r-se e, infelizmente, 
vieram, inacreditavelmente, a concretizar-se. 

Os riscos consequentes a sua utilizar;:ao, como 
Einstein previra, acabaram por ter urn prer;:o terrivel
mente alto para o fim da guerra. 

Este exemplo e suficiente para que se possa 
pensar que, em sim mesmo, nas terriveis consequen
cias do sucedido se espera que haja a memoria eterna 
tanto das vitimas que ocasionou quanta das potenciais 
vitimas de toda a ordem que poderao criar-se por, 
num momenta, num instante de inconsciencia de urn 
outre qualquer homem, ou numa qualquer outra cir
cunstancia extreme, as paginas da Historia da Huma
nidade possam novamente vir a abrir-se para registar 
semelhante facto, se houver quem reste para que 
possa vir a escreve-las. 

" Einstein linha ele proprio inicialmente escrito ao Presidente 
Truman, para facilitar a flnanciamento das experienclas de terrene que 
lrlam permitir testar a primeira experlencia pratlca da liberta~iio da 
energia conllda nos alamos. 
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Mas, se estes exemplos de extremes, sao perigo
samente alarmantes e dolorosos, ha, a outras escalas e 
situar;:oes menos pateticas, exemplos nao menos peri 
gases, quir;:a mais insidiosos. 

Sao tao complexas, tao variadas, as potenciais 
situar;:oes de confronto entre o progresso dos saberes e 
a consciencia moral do seu grau de aplicabilidade, que 
se impoe considerar com serena mas firme resoluc;:ao, 
continuadamente, o nao me nos complexo problema 
das finalidades desse progresso, sobretudo face aos 
riscos previsiveis quando 0 seu mobil for afinal 0 da 
sua utilizac;:ao pre-definida. 

Claro que e evidente - tal como se afirma no 
velho ditame Iatino - que errore humanum est. Mas, se 
e verdade isto, nao menos o e dizer que so o Homem 
tem livre arbitrio, s6 ele e dotado de capacidade de 
raciodnio, so ele pode escolher os passes que da e, 
sobretudo, so ele e dotado de consciencia moral, so 
ele pode escolher, criar, sublimar, abandonar ou 
refazer, os valores-padrao com que pauta a sua capa
cidade de auto-julgar-se e julgar os seus semelhantes 
nos seus actos e no proprio pensamento, enfim, so ele 
e urn ente de civilizac;:ao. 

Por outre lado, cada homem situado em socie
dade, tern como continuo referente uma convivencia 
com os outros, com maier ou menor intimidade, sendo 
certo que os meios de comunicac;:ao alargaram ja 
quase ate ao nivel do global essa convivencia. Quer 
dizer, todos somas hoje participantes passives ou 
intervenientes, na globalidade da sociedade dos 
homens. Opinamos com espantosa facilidade sabre o 
que se passa no mundo e, por todos os !ados, a avidez 
de informac;:ao e evidente. 

Naturalmente, nada disto e anormal. E mesmo 
muito desejavel que o acesso a correcta informac;:ao 
seja nao so ampliado como se torne comum a todos. 

A diferenr;:a reside simplesmente no facto de 
que o grau de conhecimento que se obtem dessa 
informar;:ao global deve ser ele proprio julgado pela 
consciencia moral de cada urn. Em duas palavras, o 
sentido rea l do progresso do conhecimento resultante 
da crescente informar;:ao e que ele e directamente 
proporcional ao grau de consciencia da responsabili
dade de cada um perante os outros. 

Socrates, filosofo e pedagogo da Grecia etas
sica, atraves dos escritos de Platao, seu disdpulo, 
legou a Humanidade alguns dos pensamentos mais 
profundos sabre o significado e finalidade essencial da 
vida humana e a forma de vive-la dignamente. 

Autores ha que referem dar ele pouca importan
cia a ciencia, pais afirmara, a proposito, que so sei 

que nada sei. Mas, pedagogo profunda e inovador 
metodologico, era no contacto discursive dos dialogos 
que estabelecia com os seus discipulos, usando nor-
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malmente a ironia e por vezes a maieutica, atraves de 
questoes que lhes propunha ou exemplos intuitivos, 
levava-os a pensarem por si proprios, ajudando-os a 
desenvolver as suas capacidades intelectuais, liber
tando-os do jugo de uma informa~ao e de saberes que 
lhes poderiam ser transmitidos, sem que eles pro
pries os fizessem passar pelos crivos da sua reflexao 
critic a. 

Aqui, atrevemo-nos a ver um certo paralelismo 
no sentido pedagogico do filosofo grego com o do 
fisico alemao. 

Poderemos, sem duvida e sem grande arrojo, 
uni -los sabre a compreensao basilar de todo o esfor~o 
que a Humanidade tem vindo paulatinamente a fazer 
para 0 seu progresso, isto e , para 0 seu desenvolvi
mento integral. De fac to, o que ambos propugnavam 
era um ensino-aprendizagem complete, sobretudo no 
sentido etico, que deveria concretizar-se num todo -
personalidade e canicter - onde os saberes fossem 
adquiridos par cada individuo atraves de uma partici
pa.;ao activa e interessada, conduzindo-o, a e le pro
prio, a construir a sua distin~ao individual par uma 
forma.;ao pautada pela consciencia moral que haveria 
de configurar a sua rea lidade social integrada de 
cidadao. 

Segundo a sua maneira de encara r o conheci
mento, escreveu que seriam precisas mais escalas do 

que prisoes. 

Creio que sera agora mais compreensivel - para 
finalizar - considerar OS dois ultimos termos do titulo 
que demos a estas desluzidas palavras. Refire-me a: os 
riscos e o desenvolvimento. 

Todo o processo evolut ivo da Humanidade, a 
todos niveis, segundo todos os planes e no ambito de 
todas as circunstancias, foi sempre um quase infinite 
desafio. Todavia, visto este sob uma forma simplista, o 
entendimento foi sempre chamado de desenvolvi

mento. 

Tera side assim de facto, sempre um desenval

vimenta? 

Antes de mais, importa dizer que a propria 
palavra em si pode ser enganadora. Entenda-se, pais , 
que se confunde muito frequentemente - talvez dema
siadamente - com crescimento e mesmo crescimento 

econ6mico. Ora , nem a todo o crescimento econ6mico 

corresponde verdadeiramente um desenvolvimento 

eticamente aceitcivel. 

Permitam-me que procure apoio no filosofo 
Emanuel Kant. Escreveu ele no seculo XVIII: "Estamos 
cultivados em a lto grau ate em excesso, em toda a 
classe de maneiras e na respeitabilidade sociais. Mas 
falta ainda muito para nos considerarmos ja civiliza
dos". 
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Nao esta c: hist6ria cheia de factos atestados 
como de desenvolvimento mas feito a custa da miseria 
de muitos? 

A propria democracia grega do chamado Seculo 
de Pericles, conhecido pelo periodo de maier esplen
dor e raiz fundamental da civiliza.;ao ocidental, nao se 
baseava ela na escravatura? 

Quantas vezes a historia regista desequilibrios 
deste tipo? 

Na realidade, na evolu.;ao da Humanidade, o 
grande e continuo desafio esteve sempre nas regras e 

nos desvios de/as. Fez-se, nao em continuo, mas em 
sucessivos epiciclos e ciclos de avan.;o e de recuo. 

Com um pouco de paci1lncia, poderiamos juntar 
aqui exemplos quase infinitos. 

As regras sao os valores morais, quer revelados, 
quer elaborados racionalmente pela propria mente dos 
Homens e as prescri.;oes deontologicas funcionam 
como um codigo de conduta; os desvios sao exacta
mente a nao observancia daqueles e destas. 

A mais velha prescri.;ao deontologica que se 
conhece e ainda hoje e valida - embora se ponham em 
causa muito do que prescreve - e 0 celebre Juramenta 
de Hipocrates, que os medicos conhecem e solene
mente juram cumprir. 

Mas este contraponto entre a regra e o desvio 

de/a pode alargar-se epistemologicamente a um racio
cinio mais abrangente. 

Assim, utilizemos o entendimento cientifico que 
uma jovem ciencia que tem como objecto o estudo 
dos riscos fisicos naturais que par vezes assolam e 
atingem a Humanidade , tal com as consequencias das 
erup.;oes vulcanicas, das cheias dos rios, dos tremores 
de terra, maremotos, avalanches, ciclones, tufoes, 
etc., e que veio a chamar-se Cindinica. 

Em duas palavras, este novel ramo da Geografia 
preocupa-se fundamentalmente com as conseque.ocias 
e com as hipoteses de previsao dos perigos ou riscos, 
principalmente ate ao nivel das catastrofes, de origem 
natural. 

Nao serao porem, estas ultimas - as de pura 
causa natural - imprevisiveis e mesmo insuspeitaveis, 
que nos servirao agora para o que interessa referir. 

E que, no vasto campo de hipoteses desses 
riscos, e ate de algumas catastrofes, as causas nao sao 
simplesmente fisicas, naturais. Por vezes nelas se 
conjugam, potenciando-se, outras causas que direi 
antropicas. 

Poderiamos dar dezenas de exemplos. Uns, par 
completa imprevisibilidade das causas; outros, por 
negligencia ou ignorancia na previsao; outros a inda, 
por deliberado escamoteamento de e lementos ou 
factores que, quando declarados, invalida riam as 
finalidades projectadas. 
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Nao precisamos porem de grandes explanac;oes. 
Sabemos que, cada vez mais, as redes de ele

mentos e de factores se tornam mais amplas e nem 
sempre tem sido analisadas a luz da sua "reson", ou 
seja, da sua racionalidade interactiva. 

Basta pensar, por exemplo, no complexo poten
cial de relacionamento interactivo do crescimento do 
parque automovel com o valor do terreno urbano 
edificavel, o custo da habitac;ao (compra e/ou alu
guer), o crescendo da rurbanizar;iio ou, part icular
mente, das mais amplas e complexas formas da 
periurbanizr;iio em torno das cidades ditas medias e, 
finalmente, com os factos demograticos de despovoa

mento urbana (diminuic;ao ou estagnac;ao do n• de 
urbanitas) e o crescimento da poputac;iio fundamental 

(urbanitas, mais os nao urbanitas que trabalham na 
cidade e alimentam os fluxos e refluxos de deslocac;ao 
em horas de ponta, entre muitos outros). Sao muitas 
as variaveis que integram essas redes e nao e menos 
di ficil de apreender a sua racionalidade interact iva. 

0 comportamento dessas variaveis, umas relati 
vamente a outras e, ainda por cima, nao menos com
plexo e caracteriza-se, em termos de epistemologia 
cindinica, ou seja dos riscos e sequentemente dos 
perigos que podem ocorrer relacionados com aqueles, 
um espar;o a duas dimensoes que sao de resto as pro
babilidades de ocorrencia nas suas relac;oes com os 
graus de gravidade dessas mesmas ocorrencias. Dir-se
-a que se trata de um espar;o mnesico. 

Entretanto, de qualquer forma, a const ruc;ao do 
conhecimento cientifico assenta inicialmente num 
espac;o mnesico dessa natureza composto por elemen
i:os e factores conhecidos (os numeros e as estatisti
cas: banco de dados, memoria/registo do acon tecido 
no decurso temporal) e o resultado da elaborac;ao 
racional que, com base neles, leva ao um pre-conhe
cimento, ou seja, um espac;o epistemico ou dos mode

los ou hip6teses. 
Evidentemente que isto significa o processo 

basico do progresso do conhecimento. Mas, na reali 
dade, se o conhecer por conhecer e a primeira e inilu
divel finalidade do proprio saber, outras finalidades 
podem advir do que foi conhecido ou transformado em 
conhecimento e ent re estas as que resultam do seu 
grau de aplicabilidade, previsivel ou pre-figuravel. 

Daqui resulta uma noc;ao de hiperespar;o do 

perigo ou cindinico que tem de integrar-se nas redes 
interactivas, antes de mais, como vertente fundamen
tal, alem dos dois anteriores, um outro espac;o, dito 
teleo/6gico, ou seja, o conjunto de final idades que 

comandam a dincimica cronol6gica de t ransformac;cio 

da rede de actores associada ao hiperespar;o, isto e, as 
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diferentes finalidades potenciais do saber ou a refe
rencia relativa entre o conhecimento e o que dele se 
pode obter, ou melhor, do que nos pode proporcionar, 
de positivo ou negativo, em termos de consequencias. 

Este espac;o teleo/6gico funciona pois como uma 
especie de corredor de ligac;ao necessaria entre os dois 
espac;os, o mnesico e o epistemico (o plano gnoseol6-

gico) e dois out ros que se chamam respectivamente, o 
espac;o axio/6gico, que recolhe os sistemas de valores 
e o espar;o deonto/6gico, destinado a recolher as 
regras do jogo da rede, especie de codigo de conduta 
(0 plano etlco). 

Naturalmente, as razoes entre o espar;o teleo/6-
gico e o espar;o deonto/6gico confinam o plano poli

t ico, tal como as razoes entre o espar;o teleo/6gico e o 
espar;o axio/6gico definem o plano ecol6gico ou do 

equilibria. 

Que significa tudo ist o afinal? 
Que a Ciencia, como um todo que integra ra 

todos os conhecimentos, e, de facto, amoral em si 
mesma, quando nao ultrapassa o plano gnoseo/6gico. 

Todavia, quando e aplicdvel , so e legitima na 
perspectiva do plano etico dado que a sua aplicabi/i

dade depende nao so do ensinamento gnoseol6gico e 
do ou dos processos especificos da sua aplicac;ao, mas 
nao menos do grau de risco que eta pode canter e 
entre os riscos existem sem duvida os ditos riscos 
fisico-naturais mas tambem os que decorrem da nao 
observancia dos valores e dos desvios das prescric;oes 
deontologicas. 

E um facto que na vida de todos os dias ha que 
tomar decisoes. 

Nem seria preciso i r mais longe e dizer que, no 
plano politico, nas decisoes, nem sempre os espar;os 

te/eal6giCOS sao realmente OS adequados as relat;OeS 
interactivas com os ditames do espar;o deonto/6gico. 

Mas importa tambem acreditar que no passado 
da Humanidade entre os brilhos e os ocasos da sua 
Historia milenaria, nao faltam exemplos desse respeito 
fundamental. 

Fica-nos a esperanc;a de que o seu devir seja 
sempre o de uma resultante progressivamente posi
tiva. 

Permitam-me que, num derradeiro instante, 
volte a parafrasear Einstein: "0 que importa e que, 
mais do que tudo, cada homem se construa a si 
proprio edificando uma personalidade perfeita e um 
caracter recto". 

E Socrates: "0 que importa e que tenha um sen
tido atento para o que for digno de esforc;o, e que for 
belo e moralmente born( ... )" 




