


A CIDADE DO PORTO COMO CENTRO URBANO «HISTORICO» 

RESUMO 

Partindo de urn conceito de centro urbano «hist6rico» atemporal porque 
eminentemente cultural, pretende-se pOr em evidencia a r~o de considerar a 
cidade do Porto a essa luz. 

Para o efeito apontam-se os tra~os maiores que no Iongo evoluir urbanfsti'co 
da cidade fazem jus a esse acerto, considerando a problematica da origem, os pri
meiros indices de preocupa~ao urbanlstica, os tipos de expansao dos tecidos 
urbanos, os momentos mais relevantes da urbaniza~o, como sob os Almadas, os 
reftexos tardios da Revolu~ao Industrial e suas caracteristicas, os elementos funda
mentais das rela~oes entre as estruturas espaciais e funcionais, sua evoh,1~0 e 
padroes de cultura por eles plasmados e, ainda, finalmente, a cidade integrada no 
contexto regional e nacional como motor de evolu~ao do primeiro e no plano da 
sua projec~ao no espa~o portugues. 

Partant d'un concept de centre urbain «historique», atemporel parce que' 
eminemment culture!, on veut rendre evidente la raison de considerer la ville de 
Porto selon ce concept. 

Pour ce faire, on met en evidence les traits les plus saillants qui, pendant "Ia 
longue evolution urbanistique de Ia ville, ont obei a ce caractere en considerant 
Ia problematique de l'origine, les premiers signes de souci urbanistique, les types 
d'expansion des tissus urbains, les moments les plus saillants de !'urbanisation, 
comme sous les 'Almadas', les reflexes tardifs de Ia Revolution Industrielle et ses 
caracteristiques, les elements fondamentaux des relations entre les structures fonc
tionnelles et d'espace, leur evolution et les etalons de culture modeles par lui et, 
finalement, Ia ville integree dans le contexte regional et national comme moteur 
d'evolution regionale et sur le plan de sa projection dans l'espace portugais. 

SUMMARY 

Starting from a concept of the 'historical' urban center which is atemporal 
because eminently cultural, we seek to prove why the city of Oporto should be 
considered in this light. 
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To that end, we indicate the main lines which have justified this charac
teristic throughout the long process of the urban evolution of city, considering 
th~ problematic of its origin, the first indications of urbanistic concerns, the types 
of expansion of the urban tissue, the most important moments of urbanisation, 
such as under the Almadas, the late reflexes and characteristics of the Industrial 
Revolution, the basic elements in the relations between spatial and functional 
structures and the cultural evolution and patterns moulded by them, as well as, 
finally, the integration of the city in its regional and national context as a evolu
tionary motor for the former and in terms of its projection in the space of Por
tugal. 

l- A CIDADE DO PORTO, COMO CENTRO URBANO «HIST6RICO», NUM CONTEXTO 

GEOHUMANO DE BVOLm;A.o 

I. Conceito de centro urbano «historico» 

Todas as cidades enquanto expressao concreta das sociedades que lhes 
deram origem e as continuaram tem a sua hist6ria propria, mas o criteria 
fundamental de centro urbana «hist6rico», nao pode, por isso mesmo, ser 
meramente temporal. 

Nestes termos, para alem da projecc;ao no tempo da realidade vivencial 
de qualquer cidade, o que a torna verdadeiramente «hist6rica)) 6 a sua pro
jeccao s6cio-cultur il, traduzida naturalmente naquilo que nela plasma exacta
mente essa componente fundamental. 

Consequentemente o problema deve ao;sentar num criteria de valores 
atemporais. 

Nao 6 por urn temple qualquer pertencer ao conjunto de factos de. urn 
qualquer culto que permanec;a e tenha atravessado OS seculos, que devera 
ser objecto de conservacao, restauro ou simplesmente de respeito. Se-lo-a 
quando, transcendendo essa particularidade, 6 por todo o grupQ humane, 
por toda a sociedade, reconhecido como patrim6nio comum. 

Sao os valores intrinsecos, reconhec;:iveis, de natureza moral- entenda-se 
quase nurn sentido kantiano, isto 6, quase como imperatives categ6ricos -, 
espirituais, que lhe conferem essa qualidade e adquirem desse modo a razao 
profll!lda, em relacao a sociedade, de serem conservados, restaurados, enfun 
respeitados. 

Este criteria subtrai-lhes, ou pelo menos diminui-lhes, a importancia 
epocal porque sao entao valores verdadeiramente atemporais, valores de 
sempre e para sempre. 

E este criteria 6 ainda igualmente verdadeiro, para uma simples choupana 
que pelos mesmos motives adquirisse o valor de padrli.o s6cio-cultura1. 
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Urn centro urbana «historico» sera para nos, por isso mesmo, todo , aquele 
em que, reconhecidos de forma universal pela sociedade nacional e mesmo 
mundial, encerre em si expressoes desses valores, qualquer que seja a ·epoca 
a que remont.:: a sua origem, as circunstancias que rodearam o seu apareCi
mento, as proprias vicissitudes que atravessaram. 

Naturalmente neste contexte conceitual toma-se muito mais diffcil- por 
mais exigentes os criterios -a classifi.ca~ao de tudo aquilo que possa existir 
em qualquer cidade para que ela possa merecer o qualificativo de «historica» 
e, por isso mesmo, ser objecto de respeito e, consequentemente, de conser
va9iio e restauro. 

2. A Cidade do Porto como centro urbano, integrado num conceito de centro 
urbana «hist6rico». Raziies e compreensiio 

Um primeiro padrao que poderia invocar-se, um tanto eufemisticamente 
6 certo, seria a perenidade do sentir do seu proprio povo de todos os 
tempos. 

Mas este mesmo esta fora de causa por ser a primeira razao do existir 
da propria cidade. 

Depois sao valores de outra natureza os que nos devem prender. E do 
patrimonio arquitectonico que se ·trata no desafi.o e no contraponto dialectico 
com a arquitectura contemporanea. 

Na compreensao do conceito de «historico» que antes aventamos, e ini
ludivel o cabimento da cidade do Porto. 

Por mais de um dos seus tra~os, por muito<> dos seus ambientes, enfim, 
por numerosos dos seus padroes, ela tern um Iugar. entre as cidades «historicas» 
de Portugal e mesmo da Europa e do Mundo. 

Somente sob o angulo do patrimonio arquitectonico, ela conserva ainda, 
feli.zmente e apesar de tudo, marcos iniludiveis da cria9iio humana dignas de 
permanecer. Se nao 6 rica em monumentos, em brilhantes e espectaculares 
realiza~oes arquitectonicas, 6 substancialmente plasmada de rasgos de cria
tividade que ainda hoje se podem, ln.ais que ver, sentir em toda a sua digni
dade e, muitas vezes, ~sta e aqui sinonimo de humildade. 

Mas o Porto, e uma cidade que nao conheceu verdadeiramente catastrofes 
arrazantes. Nao sofreu incendios como os de Roma ou de Londres, embora 
a historia registe a destrui9a0 de varias ruas ern tempos medieVOS; nao conhe
ceu as destrui96es dos terramotos como os de Lis boa, de Toquio ou Sao Fran
cisco, mas o cam2rtelo do «progresso» nero sempre a soube poup.tr; nao 
sofreu c.s dinamitiza9oes ou os bombardeamentos de Varsovia ou de Bedim, 
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mas a ganancia dos homens ou as tensOes do «exodo rural» marcaram as suas 
densifica~Oes e as suas degrada~Oes . 

0 Porto foi-se cristalizando num quase infindo variar de pensamentos e 
«ocasos» urbanisticos, que afinal fazem hoje o seu «clima» e o seu cariz; 
a sua unidade e a sua paleta de ·paisagens humanas. 

Da longevidade da Se ao Pavilhao do Palacio vai toda uma teoria de 
tecidos emergentes, nao raro de padrOes gerais de uma harmonia tal que 
mesmo aos menos avisados ressaltam e atraiem. 

Poderiamos falar- a guiza de exemplo- de toda a teoria de expressao 
que o problema da luz compoe na cidade. E quem nisso atentar cuidada
mente, encontra substancia; desde a rosacea da Se, ao multimodo das clara
b6ias, passando pelo rasgado ~arroco nazoniano e pelo neo-classico 
carriano. 

Mas encontra-o ainda na plasticidade dos tons quentes que a patina dos 
tempos compos na paleta dos pintores e azuleijistas, na alvura da cal e no 
pardo macio do granito, em tudo o sol doirando em tons de pastel pelas 
madrugadas lavadas, azulando entre brumas ligeiras pelos ocasos primaveris 
ou embalsamando em cinzento e vago pelos chuvosos dias de inverno. 

Mas o Porto e ainda a cidade das mtiltiplas grada~oes urbanisticas. 
Pode-se ir em pouco mais de alguns minutos das ressonancias medievais ainda 
vivas, aos rasgos atrevidos, qui~a discutiveis, da cria~ao de vanguarda; da mas
siva ambiencia fervilhante da «Baixa» a pacifica e quase buc6lica ruralidade ; 
do funcional da industria ao artesanal da pesca; da velocidade da auto-estrada 
a lentidao das sombreadas veredas entre muros de quintas povoados de heras; 
da elegancia dos bairros residenciais aos formigueiros das. «colmeias», aos 
micro-mundos das «ilhas», a monotonia dos bairros populares, as concen
tra~Oes luxuosas dos «Grahams». 

Pena e, todavia, que tambem por toda a parte se possam ver autenticos 
atentados, feitos em nome do progresso (?), uns; da permencia das neces
sidades habitacionais, outros; e, muitos, resultado do pleno e evidente cam pear 
da ganancia; todos praticamente com pro fun do desrespeito pelo patrim6nio 
cultural que se alienou irremediavelmente ou, quanto menos, por incomen
suravel ignorancia dos valores que se destruiram. E nao se julgue que o 
fen6meno e s6 dos nossos dias, pois quantas vezes no decurso dos tempos, 
po;r falta de previsao, alem do mais, tantas transforma~oes, pouco depois se 
mostraram sacrificios inuteis quando nao comprometedores de solu~ao, 

nao previstas mas previsiveis, mais realistas e menos atentat6rias da belcza 
e caracter da riqueza «hist6rica» da cidade. Nao bastani. falar da troca 
feita entre o convento de Sao Bento da Ave-Maria e a Esta~lio de Sao 
Bento? 
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Todavia o Porto guarda ainda - .e oxala que rapidamente isso seja 
compreendido e aceite - muitos valores culturais que lhe dao jus ao quali
ficativo de centro urbana «hist6rico)). 

Estas palavras nada mais pretendem senao carriar nesse sentido algumas 
achegas. Que elas possam despertar definitivamente ao nivel nao s6 da sua 
audiencia geral, mas muito particularmente dos portuenses e dac; suas autori~ 
dades administrativas, politicas e econ6micas, a abertura, a vontade e o saber 
riecessarios para a solu~ao condigna destes graves problemas culturais que, 
na sequencia de algumas e ja notaveis manifesta~Oes desse espirito, possa 
repor o equilibria fundamental no reconhecimento dos valores que um mal 
disfarsado materialismo tende a menosprezar porque nao podem com faci
lidade, ou maior ou menor sofistica~ao, reduzir-se a escala da rendabilidade 
cifrada. 

De seguida, num breve apontamento procuraremos explicitar as raz&s 
de base para afirmarmos que a cidade do Porto pode considertr-se de facto 
urn centro urbana «hist6rico)). 

II- ETAPAS DA HIST6RIA URBANlSTICA DA CIDADE DO PORTO 

I . Origem problematica 1 

Apesar de todos OS esfor~s. pouco mais se pode afirmar acerca da 
origem do que e hoje a cidade do Porto senao que, Cafe, um dos radicais de 
Portucale (que viria a dar o nome ao Pais, com Portugal, e por uso abreviado 
ao da cidade) aparece pela primeira vez no Itinenuio de Antonino Pio, do 
seculo III A. C., e sob ·a forma de ad calem, presumivelmente povoa~ao pre
-romana. A sua localiza~ao -com duas hip6teses, na margem esquerda 
ou na margem direita do Douro - por sua vez, nao e menos problematica. 
Se foi na margem esquerda, a ela talvez se referisse o Paroquial suevo do 
sec. VI quando refere o Portucale ca.strum antiquum e e provavel que ocupasse 
o morro do Castelo de Gaia. Na mesma margem, mas junto ao rio perto 
do areal, ficaria entao o Portucale que seria o burgus vetus de 1288, quando 
D. Dinis mandou que se chamasse de Vila Nova de Rei e depois foi Vila Nova 
de. Gaia. Ai se estadiava vindo do . Sul, para passar o Douro. Na outra 
margem, a direita, ficava a outra esta~ao de passagem, o Portucale locus· do 

I · Ha sobre o assunto vastissima bibliografia. Vide J. M. Pereira de .Oliveira. 
0 Espafo Urbano do Porto, Coimbra, 1973, I Vol., II Parte, Cap. V, principalmente biblio
grafia indicada. 
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cronicao de Idacio. Mais tarde, ja sob o dominio dos suevos, no alto da 
Penaventosa, ten! sido construido para sua defesa um castelo, o castrum 
novum suevorum a que o ja dito Paroquial do Sec. VI se refere. 

Admitindo eomo mais provavel esta hip6tese mas, como muitos autores 
ainda, duvidando da origem suevica tardia do castelo da Penaventosa, antes 
admitindo que este sucedeu a um castro ai, ou proximo, existente, fi.cava-nos 
ainda a duvida do «sitio original» da actual cidade: se na ribeira do Douro, 
se alcandorado no morro da Penaventosa. 

Deixemos porem o problema ainda vivo, creio, para aceitarmos, como 
num trabalho de outro fOlego :fizemos 1, que, sem repugnancia, nao custa a 
crer que na margem direita, muito proximo do areal, ao abrigo do morro 
e a ele ado~ada, junto ao esteiro do Rio da Vila (hoje sob a Pra~a da Ribeira) 
para leste, a p6voa incipiente que veio a ser o Barreda, teni sido a humilde 
povoa~ao de embarque e desembarque da travessia do Douro nos recuados 
tempos da origem. 

Por si s6, pelas suas caracteristicas actuais, pelas reminiscencias, embora 
problematicas, mas em parte crediveis por recentes achados enigmaticos, 
pelo seu tra~ado fruste e apinhado e pela continuidade ambiental que a toma 
esp,ecifi.ca no seu eonjunto, ai temos um testemunho perdurante e signifi.cativo, 
mesmo que em grande parte formalmente transformado, de um elemento 
-:hist6rico» marcante da cidade. 

Para alem do que as for~adas transforma~&s sofridas signifi.cariam de 
adensamento da ocupa~o, ai estao patentes em muitos estilos de constru~ao 
e sobre. tudo pela irregularidade 'dos espa~s livres, pelo seu casamento com 
a topografi.a de uin geomorfismo nitido, de solu~~s articuladas, quer quanto 
aos resultados, quer quanta ao expediente das escadas, quer ainda quanto as 
por vezes bern marcadas diferenyas de desenvolvimento das fachadas e da 
organizayao interna dos espa~s construidos. 

Os incendios que por ali, como pela Ribeira, por vezes estalaram, con
sumindo com facilidade constru~Oes primitivas de forte utilizayao da madeira, 
obrigaram a multiplas reconstruylSes onde novas tecnicas - como nos. nossos 
dias na fase de recuperayaO em curso - necessariamente deram aquele espayo 
compleiyao diversa. Podemos referir mesmo que ap6s a construyao da 
muralha dita fernandina, iniciada no sec. XIV por D. Afonso IV e, caida 
em desuso a proibiyao de construir apoiado na mesma, novos ciclos de cons
truyao Ihe acrescentaram novas formas, criando urn dedalo de situay~s que 
ha bern pouco tempo ainda, foi preciso reconhecer com exactidao para elimi-

t Op. Cit. 1973. 
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nar problemas de precisao aquando do ultimo recenseamento de Mar~ de 1981. 
Todavia, pelos docuinentos quase se pOde rastrear por complete a estrutura 
viaria da zona, talvez o elemento do con junto que maior perenidade apresenta. 

* * * 
Sucintamente poderemos dizer que o crescimento medieval do Porto, 

atendendo a que os testemunhos monumenUI,is serao poucos mas suficientes, 
foi contido e orientado. Pode falar-se do morro de Penaventosa como eno
brecido por uma forte muralha, dita sueva, com varias Portas: de Vandoma, 
de S. Sebastiao, de Sant'Ana; da Mentira, depois dita das Verda.des. 

No seculo Xll ai se construiria a Se, que sucedeu a pequen.a ermida do 
Bispo Pedro PitOes, como nos referiu Osberno, ·no te.mpo de D. Afonso Hen
riques e antes da conquista de Lisboa. 0 castelo e paco do Bispo, senhor 
do burgo, as casas do Cabido antes da secularizacao deste, foi depois trans
formado no seu conjunto, no sec. XVIII, no Palacio Episcopal ainda. existente. 
Nas ruas e ruelas que no decorrer dos tempos ou desapareceram perante as 
urbaniza<;:~es modernas de desafogamento talvez discutivel, ou mudaram de 
nome, moraram os c6negos secularizados e havia a<;:ougues do Bispo e da 
cidade; havia forno do plio e feirava-se no adro desde o sec. XII.. 

Como sempre, fora de portas, apareceram os «portus» - na expressao 
que nos ensinou Pirenne - e daquelas partiam ca.minhos: para Leste e Norte, 
da Porta de Vandoma; para Oeste e Sul da. deS. Sebastiao; dade Sa.nt'Ana, 
<:ertamente com condicionalismos especiais, havia ligacao ao caininho para 
Sui, para as ribeiras do Douro; pela da.s Verda.des (postigo inicial de recurso) 
por infindaveis escadinhas, descia-se para o Barredo, como tambem se podia 
fazer da de Vandoma, pelas dos Codecais. 

Naturalmente o povoamento acrescentado ao Iongo dos tempos respeitou 
e aproveitou esses caminhos, foi por eles orientado: as ruas Chii e de Cimo 
de Vila; as ruas Escura, Cruz do Souto e do Souto; a da Bainharia. e a dos 
Mercadores sao disso testemunho. Do Barredo para Oeste passado o Rio da 
Vila, ao Iongo do areal do Douro, estendeu-se a Ribeira ate fundir-se com a 
p6voa de Miragaia. 

Quando no sec. XIV, como se disse, se iniciou a segunda muralha 
so terminada com D. Joao I algumas decadas depois, ainda o seu interior 
tinha muito espa<;:o por urbanizar, tantos sao os documentos a falar-nos de 
hortas, almoinhas e cortinhas, tao comuns eram ainda os enxidos das casas. 

Todo o perimetro amuralhado, porem, conteve como marco ate muito 
hrde os progresses e vicissitudes da urbaniza<;:ao da cidade. Os arrabaldes; 
proximos ou os longinquos, existiam de certo, mas os privilegios reconhecidos 
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aos moradores e as necessarias «qualidades socJo-economteas» que estes 
deviam ter, bern como as regras de convivencia e jurisdiyao do burgo apa· 
recetn-nos tantas vezes tao claras, que com seguran9a se pode falar de conten-
9[0 localizada do povoamento conforme se ia dando. 

Aqui, e apesar de tudo, e o testemunho ainda vivo dos tra9ados, da sua 
complei9ao, da sua hierarquia, que marcam o cunho «hist6rico» primordial 
da cidade. Quase ate aos nossos dias ( caso do ja referido arranjo do Morro 
da Penaventosa- 1940) houve transforma9C!es viarias, sobretudo a cria9ao 
de novas ruas que num plano urbano da cidade logo se notaiao pelo contraste 
evidente do seu geometrismo (rigidez do tracado nos perfis transversais e 
longitudinais, etc.). 

Pode dizer-se pois, sem exagero, que todo o perimetro medieval da 
muralha fernandina, apesar das transformacOes sofridas intensamente ate aos 
nossos dias, e algumas areas imediatamente adjacentes (Miragaia, Cordoaria) 
constituem caracterizadamente conjuntos «historicos» de origem medieval 
e ainda, pelo menos, pelo seu tra9ado viario basico, pelas respectivas epocas 
de constru9ao. 

2. Primeiros indices de preocupafiio urbanistica. Causas e consequencias 

A estrutura9ao do plano medieval do Porto integra-se num. padrao 
tipicamente geomorfico onde o sistema viario obedeceu quase em absoluto 
a tirania do relevo em face das necessidades a que respondia. Porem, a defi
niyao material do espaco com essas funcOes, a sua geometria, era uma conse
quencia do xadrez do parcelado de apropriacao do espayo. Dai a falta de 
rigidez dos tracados. Mas os abusos eram frequentes e a consciencia do 
facto em breve encontrou no sentimento colectivo dos povoadores forya 
correctiva. 

As primeiras medidas «legisladas» sao disso testemunho. E nas queixas 
repetidas dos moradores em Cortes ou das representayOes ao Rei, que as 
primeiras no90es de direito urbanistico entre espayo publico, colectivo por
tanto, e espayo privado, se desenham e tern consequencias. 

D. Dinis, por carta de senten9a de 1316, seguida de execuyao sobre o 
terreno com aparato publico e o:ficial, reconhece e faz entregar todos os varios 
espayos indevidamente apropriados por particulares. Foram assim reco
nhecidos e con:firmados abusos sobre alguns <<ressyos», isto e, espayos publi
cos, de varia utilizayaO colectiva - viarios OU OUtrOS - que VOltaram a 
posse e usufruto de todos os moradores, porque com tal sentenya se cuidava 
do direito das gentes, se reprimiam abusos do privado e se evitavam os varios 
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estrangulamentos que na cidade se iam veri.ficando (tapamentos de vielas e 
caminhos, diminui~ao de logradouros, acesso a fontes e a terrenos onde 
pasciam os gados, arrqteias indevidas, etc.) tudo afinal no espa~ que urn 
pouco mais tarde «largamente» seria contido pela muralha fernandina. 

E do mesmo tempo a proibi~ao, fundada em raze>es militares, de construir 
de encontro aos muros do burgo, entao ainda s6 os «suevicos». 

Outras medidas de fisco episcopal --:- senhorio de burgo -, porem, 
parecem ser contrarias. Refira-se, por exemplo, o imposto de urn soldo 
sobre cada porta para a rua, que sem esfor~o ·se podera ver como possivel 
antepassado do sistema das «ilhas» no que respeita a rela~ao com a via publica. 

Mas de forma praticamente planeada a primeira medida urbanistica do 
Porto, coincide com a cria~ao por vontade regia de D. Joao I daquela que foi 
por ele apelidada de «minha rua fermosa», ou seja, a rua do Infante D. Hen
rique como hoje se chama. Complei~ao, geometria e mesmo disposiyao e 
funye>es, tudo nela pressupe>e urn pensamento previo, uma predisposiyao 
urbanistica. 

S6 mais tarde - sec. XVI - voltam a haver medidas indiciadoras de 
semelhantes preocupaye>es: o alargamento e povoamento das velhas Con
gostas, depois Rua das Congostas, e a abertura da rua de «Santa Catarina 
das Froles», a Rua das Flores dos nossos dias. Esta veio na sequencia da 
edifica~ao do real Convento de S. Bento da Ave-Maria, j6ia ja desaparecida, 
em que o rei D. Manuel I todo se empenhou, embora o nao visse concluido. 
A Rua das Flores, aberta em hortas da Mitra e do Cabido - para o que foi 
preciso alterar o direito can6nico sobre as propriedades eclesiasticas, que 
passou, para o caso, a permitir o emprazamento perpetuo - faria a ligayao 
entre o Largo de S. Domingos (de importancia primacial na vida citadina 
de en tao) e aquele Convento. E para isso o Rei impunha que o que nela se 
construisse dele fosse digno: as casas deveriam ter nobreza e aparato e por ai 
cpnstruiram de acordo, gente grada, como Joao de Barros e os Ferrazes e ai 
se levantou na segunda metade do Sec. XVI, a Casa do Despacho e lgreja da 
Misericordia, que assim deixam a crasta velha da Se. 

3. Os tipos de expansfio ate aos fins do Sec XVIII 

Ao Iongo dos tempos - e seria facil atraves da casuistica demonstra-lo -
ate aos finais do seculo XVlll, o Porto cresceu dominado por duas principais 
estruturas: a muralha fernandina e os velhos caminhos ou estradas. 

No relativo a primeira, caracterizou-se por uma continua diminui9ao dos 
espa~s livres intra-muros, onde se foram acrescentando arruamentos varios e, 
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por outro !ado, pela acentuada densificayao em altura do:; espa9os cons
truidos. 

Uma consequencia deste Ultimo facto e urn certo estilo de C<:m.struyliO 
caracterizado pela estreita frente das casas e o numero de andares aumentado. 
A «dislocayao» entre o Iugar de trabalho e a residencia s6 bern mais tarde se 
fez sentir como e normal, mas desse facto resultou uma concepylio arquitect6-
nica e uma disposi9lio funcional dos espayos construidos tipica que ainda se 
pode ver bern marcada na persistencia em muitos casas de duas entradas 
ao nivel do res-do·chao, uma mais estreita para acesso a residencia, outra 
mais larga, do estabelecimento, loja, ou oficina. 

86 mais tarde - fins do Seculo XVIII, principios do Seculo XIX -
come9aram as transformay5es, as tentativas de rectifica9ao, o aparecimento 
dos passeios e mesmo as for9adas e quase sempre inuteis propostas de monu
mentalizaylio geral das construy5es. 

Ha inumeros projectos - na grande maioria gorados - para emparcelar 
e dar fachadas regulares e unidas ao quadro privado da constru9lio. 

Nem mesmo nos novos arruamentos entlio projectados e iniciados tal se 
conseguiu e pode dizer-se que a Rua de S. Jolio, do primeiro dos Almadas, 
e o unico caso onde algo nesse sentido foi conseguido embora nao totalmente. 

0 segundo aspecto estrutural da expansao marcou o crescimento da 
cidade, extra-muros, pelo cariz estrelado, nidio-concentrico, que o estado 
actual mascara mas que na primeira planta da cidade - a dita «Planta 
Redonda» ou de Trant, de 11513- muito claramente se pode ver. 

4. Os Almadas, a sua politica e as consequencias urbanisticas. Antecedentes, 
lutas e significara.o. 

0 periodo do governo dos Almadas - fins do seculo XVIII e principios 
do sec. XIX - merecem uma aten9lio especial. 

Todo o sec. XVIII foi caracterizado pelo enobrecimento arquitect6nico 
de algumas constru9oes da cidade a que nlio sao estranhos dois factos funda
mentais : a crescente importancia do comercio do vinho do Porto, enriquecedor, 
e a ac9ao de Nicolau Nazoni e seus discipulos. Eo seculo de ouro do barroco. 

Na sequencia do gosto criado pelo magestoso e brilhante das floreadas 
concepy5es nazonianas a influencia inglesa vern marcar outra epoca. 

Dera-se o terramoto de Lisboa em 1755. 0 Marques de Pombal recons
tr6i Lisboa sobre nova concep9iio urbanistica. Os lngleses no Porto trazem 
novas ideias. Sao desse tempo inumeros projectos de ordenamento da cidade. 
Rectifica9iio dos velhos tra9ados; ilumina9iio publica, sane amen to e urn novo 
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estilo de construcao monumental, o neo-cla~sico de John Carr, no Hospital 
de Santo Antonio, na feitoria Inglesa, etc .. 

Os Almadas, apostam nesse sentido. 0 Porto, pouco sofreu com o 
terramoto, mas os primos do Marque.s de Pombal, embuidos do mesmo 
espirito querem dar a cidade urn novo estilo. A isso eram impelidos nlio s6 
por esse gosto de imitaclio como pelo espirito de governacao que rcpresen
tavam e, sobretudo, pelo surto de crescimento que entlio marcadamente se 
evidenciava e a que era preciso responder. 

Os Almadas rem a ram contra o espirito individualista do portuerise. 
Os problemas de circulacao acrescentados pela crescente importancia do 
porto nas suas relacCies com o «hinterland» vinhateiro, Ievaram-nos a conceber 
- incitados pel a influencia inglesa - rasgadas perspectivas. 0 camartelo 
funcionou; destrucou-se muito do que era ~<Velho» e «obsoleto» na visao do 
seu Porto moderno. Pode dizer-se que foram os Almadas que ...:.... generica
mente - acabaram com a defini~tao da cidade pautada pela cerca fernandina. 
Destruiram-se as Portas, criaram-se novos arruamentos, principalmente fora 
do espaco intra-muros. Alguns desses arruamentos nlio eram mais que 
sucedaneos paralelos dos velhos caminhos ou formas de relavlio entre estes. 

As primeiras urbaniza~toes de conjunto fazem-se entlio,_ criando-se com 
projecto pr6prio conjuntos de arruamentos de estilo ortogonal. As recti
ficacoes de velhissimas ruas iniciaram-se, embora algumas levassem mais de 
meio seculo a concluir-se. 

Sao raros, apesar de tudo, os projectos monumentais; o individualismo 
construtivo continua-se; algumas familias inglesas constroem a sua ·maneira, 
nos arredores, casas apala~tadas entre muros no meio de quintas; a Foz Velha 
conhece entao as primeiras preocupacCies urbanisticas e arquitect6nicas com 
a construcao de quintas e residencias de veraneio, quebrando o seu estilo 
semi-rural, semi-piscat6rio que ainda hoje se pode rastrear. 

Na sequencia das primeiras preocupacoes de higiene urbana, reclamada 
e denunciada pelos ingleses, intensifica-se o saneamento, quer por medidas 
de policia quer por obra (iluminacao, escoamento, fontenarios, etc.). 

Luta grave e longa, s6 no seculo XIX, nao sem sacrificios de var.ia 
ordem, como foi historiado por Ezequiel de Campos, o Porto teria as 
primeiras medidas de vulto concretizadas. 0 nome de Ricardo Jorge e 
de alguns discipulos, ja quando a Escola Medico-Cirurgica do Porto fio
rescia, estao indeclinavelmente ligadas a essa «epopeia». 0 encanamento 
do Rio da Vila sob a Rua de Mou.sinho da Silv~ira, e, por assim dizer, 
um exemplo da vit6ria longamente esperada. 

Entretanto outros problemas se somaram e condicionaram a evolucao 
urbana. 
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5. A Revolu~iio Industrial e os seus ref/exos tardios no Porto 

As actividades de producao por transformacao sao muito antigas no 
Porto sob variadas formas, de feioao artesanal mas poderosas e signi:ficativas. 
As suas dimensOes - a excepcao das teracenas da construcao naval do Ouro -
eram reduzidas e apesar do velho costume medieval do arruamento, como 
alguns names .de ruas ainda testemunham, confundia-se com o estadiar de 
actividades comerciais e mesmo, como se disse, com as ocupacoo~ residenciais. 
Algumas plantas antigas de projectos de arruamentos novos mostram de vez 
em quando instalacOes sucintamente designadas por «fabrica». A sua loca
lizacao nao e evidente em termos de razC5es especi:ficas, excepcao talvez, as dos 
pelames (curtumes) em que pode notar-se a procura da proximidade dos 
curses de agua, como sucedeu aos mais vetustos, que se situavam junto ao 
Rio da Vila, com OS seus aloques, tristemente celebres pela imundice e pesti
lencia que retinham. 

Tardiamente apareceram implantacoos industriais como manifestacao 
das consequencias no Porto dos novos rumos da producao fabril criada com 
a Revolucao Industrial. 

A segunda metade do Sec. XIX conhece entiio essas novas construcOes 
especi:ficas e facilmente ideritificaveis na paisagem urbana com a sua area 
extensa as suas fumegantes chamines e quica mesmo, por arrastamento, 
congregadores de bairros ca6ticos de um operariado crescente. 

Todavia a escolha das local~C5es foram mais efeito da disposicao de 
terrenos livces perifericos, de propriedade ru,.al dos fundadores fabris, do que 
baseada em motives de posicao tecnol6gica ou de acessibilidade. 

Foi o caminho de ferro, concluida a Ponte Maria Pia, na Area de Cam
panha que «sagrow> uma preferencia para a instalacao de fabricas em funcao 
da componente acessibilidade, 

0 crescimento urbane, a pouco e pouco, envolveu algumas dessas insta
lacC5es e recentemente, outros, por motives de expansiio e de acessibilidade 
abandonaram as velhas e iniciais localizacOes trocando-as por areas fora do 
concelho, particularmente orientadas pelo favoravel preco dos terrenos, pela 
acessibilidade proporcionada pelas grandes vias de aferencia, a Norte, entre
tanto abertas e ainda em continuicao, pelo tracado da linha de caminho de 
ferro. 

--- Uma excepcao, talvez reliquia de formas de implantacao inicial, como se 
referiu, e a area de Lordelo do Ouro. 

0 Plano Director de 1962, condicionou especi:ficamente outra area 
industrial, envolvente da chamada Yia Rapida que faz a ligacao com o porto 
de Matosinhos, mas o que se veri:ficou entretanto e que, para alem de poucas 
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instalayoes fabris, ~ maior parte do seu aproveitamento foi feito por instala
y5es de armazenagem de comercio por grosso. 

III- PADROES CULTURAIS E ESTRUTURAS URBANAS DO PORTO 

1. As estruturas fundamentais do espafo urbano e sua e-volufiio 

As relayoes de complementaridade entre os espa~s construidos, os espa
c;os de ci~culayao e os espac,:os <<Verdes» no Porto, como e natural, evoluiram 
a medida do seu crescimento urbana, da sua diversificac;ao de actividades, 
das concepy5es urbanistico-arquitect6nicas, do adensamento populacional 
especialmente por atracyao, da correlativa influencia sabre o espa~ regional 
e deste sabre a cidade, enfim, de modo especial, com a evoluc,:ao dos tipos e 
sistemas de circulac;ao e as conquistas tecnol6gicas incidentes nao s6 sobre 
a arte de construir como dos veiculos. 

Numa tentativa de criterio de definic,:ao tipol6gica das estruturas funda
mentals em trabalho ja referido, consideramos que as noyaes de «c<:>mpacidade» 
do espac,:o e correlativa densidade de ocupayao e suporte, se poderia alia.r as 
qualidades fisicas dos espa~s de circulayao (geometria, perfis, hierarquia, grau 
de geomorfismo) e ainda a maior ou men or longevidade dos re~pectivos tecidos. 

Da analise entao feita e em sintese, resultaram sete tipos de estrutura 
a que ja hoje (10 anos depois) se podera acrescentar urn oitavo. 

No 1. o as ca.racteristicas principais sao: 

a) Elevada compacidade geral com predominancia do espac,:o construido 
sabre os outros dois, sendo diminuto ou nulo o espac;o <<Verde>>. 
Forte densidade de ocupac,:ao habitacional. 

b) Forte geomorfismo e marcada hierarquia dos espac,:os de circulac;ao 
com acentuada inadaptac;ao as circulac,:5es modernas. 

c) Longo processo hist6rico-geografico com complexa coexistencia de 
testemunhas de todas as epocas e continua e constante vitalidade 
das areas. 

Como exemplo dar-se-li a 4rea intra-muros fernandinos de urn modo 
geral. 

No 2.0 as caracteristicas principais sao : 

a) Compacidade media em virtude da poslyao subalterna do espa~ 
·construido, relativamente ao espa~ <<Verde». Densidade habita
cional de grande a media. 
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b) lndependencia aparente do trac;ado dos espact<>s de clrculac;ao a 
topografia e clareza da malha viaria, larga, sem hierarquizac;ao apa
rente sem ser por analise dos caudais de trlifego. 

c) Dominancia relativa dos espayos «Verdes» com evidentes sinais de 
influencia das estruturas fundiarias anteriores aos loteamentos urba
nos e utilizac;ao muito variada. 

d) Na maior parte dos casos os tecidos tern pouco mais d,e seculo e 
meio, pelo que se nota uma certa homogeneidade arquitect6nica s6 
quebrada pelas renovac;Oes mais recentes. 

Como exemplo podem referir-se as areas entre a Rua da Constituiyao 
e a Trindade. 

No 3.0 as caracteristicas principais sao: 

a) Compacidade relativamente elevada resultante da forma de aproveita
mento construido do espayo em profundidade e perpendicular aos 
eixos das ruas. Grande densidade de ocup~ao habitacional. 

b) Trayado claro dos espayos de circulayao mas com falsa hierarquizayao 
funcional e interesse' quase exclusivamente local. 

c) Espayos «verdes» diminutos e muito fragmentados e participando 
funcionalmente dos ·atributos dos espayos de circulayao. 

d) Vigencia ·hist6rico-geografica nao muito grande, 100 a 90 anos, mas, 
nero por isso de menos diferenciadas consequencias ur~anisticas. 

Inversao cronol6gica das construyOes, sendo as secundarias em 
muitos casos as que faceiam os arruamentos e nao as que ocupam 
o miolo dos quarteirOes. 

Como exemplo especialmente caracteristico pode dar-se a area que tern 
como espinha dorsal a Rua de S. Vitor. 
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No 4. 0 as caracteristicas principais sao: 

a) Predominancia nitida dos espayos <<Verdes» sobre os demais, do que 
resulta uma muito fraca compacidade g!!ral. Canicter muito irregu
lar dos espayos construidos e grande heterogeneidade volumetrica 
das construc;Oes. Densidade de ocupayao variavel, de media 
a fraca. 

b) Acen~ado geomorfismo dos espayos de circ~ao. Aspecto fruste 
dos arruamentos e irregular geometria. Hierarquia suspeitavel con
firmada pela analise dos caudais de trafego. 
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c) Espayos verdes de parcelamento fortemente irregular e de u~o 
agricola ainda muito evidente. Ausencia de loteamentos a excep
~ao dos muito recentes. 

d) Processo hist6rico-geografico Iongo, mas de fraco fndice de evo
lu~ao. 

Como exemplo' indicaremos a area da chamada Foz Velha em Sao Joao 
da Foz. 

No 5. 0 as caracteristicas principais sao : 

a) Importancia mfnima relativa dos espayos construfdos e dai muito . 
fraca compacidade. Densidade habitacional media. 

b) Espayos de circula~ao ce complei~ao rural s6 em parte beneficiada 
por rectifica90es e alinhamentos. Hierarquia evidente mas signifi
cado puramente local. 

c) Os espa9os <<Verdes» sao dominantes na estrutura e tem significado 
ainda claramente agricola. As parcelas sao irregulares no formato 
e dimensao. 

d) Processo hist6rico-geografioo Iongo mas evolu~ao muito lenta ate 
aos nossos dias. Actualmente ha constru~Oes arquitectonicamente 
aberrantes e loteamentos. 

Como exemplo daremos a area de Nevogilde ou a de Campanha
·Azevedo. 

No 6. 0 as caracteristicas principais sao: 

a) Muito fraca compacidade com motivo no car6cter isolado dos espa
yos construidos - moradias no interior de jardins - e apesar da 
predominancia de edifica~Oes com tres pavimentos uteis. Densidade 
pequena a muito pequena. 

b) Esi}ayos de circulayao muito regulares e bem hierarquizados. 
c) Esi}ayos <<Verdes» muito importantes e. superiores aos demais tipos, 

regra geral formado por jardins t>rivativos. 
d) Processo hist6rico-geografico recente. Planeamento previo selectivo 

que orientou o loteaniento, lhe definiu os preyos e condicionou o 
tipo de construyao. Areas tipicamente residenciais de luxo. 

Como exemplo pode indicar-se as ateas das Avenidas de Montevideu 
e de Marechal Gomes da COsta. 
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No 7.0 as caracteristicas principais sao: 

a) Fraca compacidade com espa~s construidos muito uniformes. 
Densidade habitacional de modo geral fraca, aumentando quando o 
estilo de constrllf:;:iio 6 em blocos em altura polifamiliares. Os espa
yOS construidos sao sempre percentualmente inferiores aos outros dois. 

b) Espa~s de circular;:ao perfdtamente regulares e hierarquizados por 
vezes com especializar;:ao (peoes, veiculos ). 

c) Forte percentagem dos espar;:os «Verdes» e o seu aproveitamento 6 
normalmente para logradouros colectivos e mais ou menos ajardi
nados. 

d) Processo hist6rico-geogra.fico recente e unitario, previamente pla
neada, a construr;:ao 6 feita em bloco. 

Como exemplo podem referir-se alguns dos bairros de casas populares ou 
de rendimento m6dio, ditos bairros sociais como os da Pastelaria Norte e Sui. 

Urn 8.0 tipo de estrutura, nos ultimos dez anos desenhou-se na cidade. 
Como os dois ultimos obedece a urn pr6vio planeamento mas apesar de voca
cionado para residencias de luxo ou actividades terciarias de elevado nivel 
(escrit6rios-sede de companhias, bancos, profissoes liberais de prestigio, etc.), 
tern a marca da especular;:ao imobiliaria. 
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As suas caracteristicas sao: 

a) Elevada compacidade, fundamentalmente resultante do grande factor 
do espa~ acrescentado (10 e mais andares). 

b) Espar;:os de circular;:ao inferiores ao necessaria suporte dos acessos 
que as areas induzem, especialmente nos casos de actividades tercia
rias. Sistema viario adjacente perfeitamente hierarquizado e por 
vezes com especializacao (peoes, viaturas, aparcarnentos privados 
ou condicionados). 

c) Espar;:os «verdes» m6dios mas inferiores em muitos casos as dimen
stks de· equilibria em relar;:ao a ocupar;:ao funcional ou habitacional 
que suportam. 

d) Processo hist6rico-geografico recentissimo, planeamento pr6vio de 
origem empresarial; construr;:ao feita em bloco. Por vezes, aspecto 
desequilibrado no perfil dos tecidos em resultado da especular;:ao dos 
terrenos adquiridos em parcelas que sao reconstruidas com exagerado 
aumento do !lumero de andares para a exiguidade das fachadas ou 
das areas de base. 



Como exemplo caracterizante podem referir-se certa.s zonas da Av. da 
Boavista, Rua Gon9alo Crist6vao, Rua de Sa da Bandeira (parte Norte) Pra9a 
VelaS(!111'Z e areas adjacentes. 

Nos nossos dias os fen6menps de transformayao destes tipos de estrutura 
acelerou-se por toda a parte e, quer por reconstruyao, quer por novas urba
nizay5es, tende a aumentar. 0 facto rastrea-se na visao panoramica do perfil 
da cidade. Onde s6 ponteavam as torres das suas igrejas, hoje - quase apa
gando estas- recortavam-se no horizonte· cada vez mais os ins6litos ·arrojos 
de algumas massas de construyao quebrando a harmonia do perfil que algU.ns 
artistas phl;sticos nos deixaram em obras que sao hoje docwnentos hist6ricos. 

2. As estruturas de ocupafiio funcional de esparo urbana e sua evolufiio 

Como em qualquer cidade a evolu9ao ocupacional dos seus espayos 
vai-se diversificando ao Iongo dos tempos. 

No Porto, se nos tempos recuados das origens nao seria dificil conceber 
os frustes equipamentos que serviriam o Iugar de embarque e desembarque; 
se mais tarde ja podemos conhccer uma. vida ribeirinha, marinheira e pisca
t6ria na Ribeira e uma vida diversa no burgo acastelado da Penavento.Sa, 

" onde cedo se feirava e havia ayougues e fornos de pao e moravam principal-
mente os c6negos e outros eclesiasticos; se vimos ainda arru.arem-se mesteira.is 
e comerciantes e na Praca da Ribeira estadiarem com as suas tendas .merca
dores cristaos e judeus, enquanto os surradores se alongavam junto ao Rio da 
Vila e as p6voas ribeirinhas de Miragaia, Massarelos, Ouro e Sao Joao da Foz, 
se entregavam a pesca, e a construcao naval ; enqu.anto pelo interior,; galgadas 
as vertentes do Douro, outras p6voas de longinqua origem se entregavam a 
agricultura, chegamos aos sec. XIX e XX, vendo-se feirar por todos OS largos 
e pracetas, regatear o peixe pela Ribcira, embarcar no cais da Alfandega 
Velha e no de Massarelos, comerciar pelas lojas da rua dos Marcadores, pela 
do Infante, nos Loios, na Pra9a da Natividade (depois da Liberdade). 

0 aparecimento dos diferentes meios de transporte, particularmente os 
publicos («choras» e «americanos») aumentando os seus percursos, servindo 
novas areas que a urbanizacao suscitada ou suscitante «aproximava» cada · 
vez mais, aumentando ta.mbem cada vez mais a possibilida.de alargada a 
maior nl1mero a «dislocacao» do lugar de trabalho em relacao ao de resi
dencia., e que vai criar uma mais diferenciada ocupayao funcional. 

Do Adro da Se, a Ribeira, da Ribeita ao Largo de S. Domingos, deste a 
Praca da Liberdade, viram OS seculos deslocar-se 0 centro das actividades 
comerciais da cidade. 

19 



Se determinados comercios, como OS por gro~;so e ligados as tarefas de 
embarque e desembarque, contimiaram a estadiar paredes meias com a Ribeira, 
os comercios di&-ios acompanharam o crescimento da cidade com ela se 
estendendo numa difuslio alias bastante harmonica; os comercios de luxo ou 
especiais seguiam e acantonavam-se nas areas de p;estigio urbano, de caracter 
administrativo ou cultural. Os primeiros bancos do Porto nascem ainda 
junto ao Infante e Largo de S. Domingos, mais tarde vern estadiar, abando
nando os anteriores locais, na Av. dos Aliados. Com estes e aqueles ganham 
posiclio tambem os escritorios das empresas de vulto e os servi<;:os de maior 
nivel, como os das profisst>es Iiberais. Sa da Bandeira, 31 de Janeiro, Pra<;:a 
de D. Jolio I, Rua de Santa Catarina e alguns dos trocos terminais de outras 
~djacentes, tornam-se entao o embriao do hoje iniludivel C.B.D. portuense. 

Nos nossos dias, em algumas zonas - a primeira das quais foi a da 
Rotunda da Boavista - adensam-se comercios e servicos de nivel superior, 
forinando como que sucedaneos do C.B.D., ou criando-se complexos comer
ciais· variados mas onde ja se podem ver os de tipo de luxo, os ocasionais. 

Em contrapartida, algumas industrias, como se disse, abandonam o 
tecido da cidade para procurarem alem Circunvala<;:ao e junto desta <<raia» da 
cidade, Illl\is espayo para o seu crescimento a solicita<;:ao das novas tecnologias, 
deiXando pela cidade espayos deyolutos que esperam urbanizacOes equili
bradas ou mostrando ainda, como nalguns casos, reliquias dignas de estudo 
da arqueologia industrial. 

Sao Joao da Foz de puramente rural e piscat6ria, conhece urn surto de 
veraneio quando «descoberta» pelos Ingleses a que se seguiram algwnas 
familias abastadas do Porto ; a Foz Nova nasce com urn vago aspecto de 
<<riviera» mal aproveitada, zona residencial de luxo, por vocacao e imposi<;:ao 
administrativa mas que nos nossos dias se modifica aceleradamente, substi
tuindo os velhos palacetes por vezes de arquitectura exotica entre fartos 
jardins arborizados, por especulativas censtru<;:CSes em andares polifamiliares, 
embora sem deixar o seu cunho de area de ·elites. 

Os velhos caminhos, em breve foram transformados em ruas sulcadas 
pelos transportes particulares e pelas linhas de transportes colectivos urbanos 
e sub-urbanos. Por elas se estenderam comercios do tipo equilibrado na 
variedade, acatando a lei da acessibilidade. 

Por toda a parte, bairros populares e de casas sociais, vao colmatando 
espayos vazios anteriores, alguns dos quais ainda conservam a sua vocacao 
inicial agricola, tipicamente do Noroeste Portugues. 

De onde em onde OS antigos povoados rurais absorvidos pelo crescimento 
urbano diio ainda testemunho iniludivel das suas caracteristicas funcionais 
originais, com as suas casas de tipo rural, com os seus patios, os seus anexos, 
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os seus po¥Qs, as suas ramadas, com os seus arruamentos sombreados por 
muros e calcetado grosseiro, com os seus portCSes e o seu todo cheirando a 
reliquias perdidas, insuas na massa compacta e geometrica monotonia das 
novas construc;:CSes em cimento dos inumeros e crescentes bairros. 

IV -A CJDADE DO PORTO NO CONTEXTO REGIONAL E NACIONAL 

1. A Cidade do Porto e a evo/ufiio regional. Importancia e definifiio 

Ponto de passagem obrigat6ria do Douro para as relac;:~s a Norte e a Sul 
do Rio, cedo o Porto se tomou cabec;:a da Regiao Norte. ·Esta, desde sempre, 
foi a art"a no Pais de maior densidade de populac;:ao apesar das caracteristicas 
de dispersao do seu povoamento. 

Na sua evoluc;:ao o Porto soube sempre assumir o papel de comando de 
todo esse vasto «hinterland» do Noroeste. Com o crescimento do valor do 
Vinho do Porto ·no comercio internacional, a cidade estimula o crescimento 
de Vila Nova de Gaia onde as condic;:CSes mesol6gicas sao ideais para a prepa~ 
rac;:ao e envelhecimento. 0 Douro e a sua barra, foi a estrada ideal dessa 
riqueza trazida das terras quentes, tratada em Gaia, comercializada no Porto, 
saida pela barra para os mercados da Europa e de alem-Atlantico. Perdidas 
as qualidades da barra, nasceu o porto de Matosinhos e o enquadramento da 
velha p6voa de pescadores de Bouc;:a e Lec;:a, veem-se assim acrescentadas em 
riqueza e povoamento. Maia, Valongo, Gondomar, Espinho, Vila do Conde 
e ·P6voa de Varzim, sao infiuenciados e com elas em Tras-os-Montes, Vila 
Real e Regua. Ha trinta anos a populac;:ao dos concelhos limitrofes do Porto 
era metade do da cidade do Porto, hoje essa populac;:ao peri-urbana ou melhor 
conurbana, mais que duplicou a da cidade e esta quase estabilizou a sua nas 
duas ultimas decadas! 

2. A Cidade do Porto -segundo centro urbano de Portugal- e os partimetros 
da sua projecfiio no conjunto nacional 

Se o Porto e de facto - e sou be sempre se-lo, apesar das dimens~s mais 
ou menos academicas - Capital regional do Norte Portugues, formando 
hoje a segunda area metropolitana do Pais, teve sempre papel relevante no 
contexto econ6mico, politico e cultural do Pais. 

Apesar da megacefalia lisboeta resultante de urn conceito pouco claro 
das medidas de equilibria regional do Pais, o· Porto tern mantido sempre uma 
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certa individualid~de criativa em todos os campos cujos refiexos se nao que
dam pelo Norte. 

Seria longo enumerar as diferentes facetas destas manifesta9oes, tal a 
teoria de valores hwnanos, sociais, politicos e economicos, que podem ras
trear-se por todo o Pais e, daqui dimanados, assentam na Hist6ria Por
tuguesa. 

Esta regista, desde o auxilio decisivo nas conquistas de Lisboa aos Mou
ros, ao esfor9o na Epopeia das Descobertas, na expansao do comercio nacio
nal, na actividade politica de transforma9lio da sociedade portuguesa, na 
cria9lio artistica - literatura e artes plasticas - e cientifica, enfim, em tudo o 
que, transcendidos os cunhos Iocais ou regionais, pelo seu valor e perenidade 
se transformou em padrlio cultural e patrim6nio do Pais. 

J. M. PEREIRA DE OLIVEIRA 
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