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lntrodus;ao 

Esta tematica tern sido tratada com muita diver
sidade e de muitas formas. Assim sendo, eu nao vou 
trazer grandes novidades, quero apenas fixar a ideia 
de que todas as intervens;oes que sao no sentido de 
reabilitar ou recuperar uma zona urbana pressupoem 
uma intervens;ao pluridisciplinar, em que e envolvido 
um conjunto de pessoas, disciplinas e saberes. A 
cidade e um organismo vivo, nao e so espas;o e forma : 
eta e um processo de crias;ao que muitas vezes passa 
pela substituis;ao, outras vezes pela alterac;:ao, outras 
ainda pela manutenc;:ao ja que e importante que a sua 
identidade se mantenham. Porque "nao e possivel 
interessarmo-nos pelo ambiente urbano e pela susten
tabilidade da cidade esquecendo ou diminuindo a 
importancia estrategica do seu corac;:ao e muitas vezes 
sua memoria mais intima, que e o centro urbana: esse 
conjunto confuso de interesses, dinamicas, t radic;:oes e 
referencias, sempre caracterizado por uma grande 
sensibilidade economica, social e cultural" (GOMES, 

1997: 59). 
Ressalta o conceito de Reabilitas;ao, cujo objec

tivo se prende com a recuperac;:ao fisica de zonas 
degradadas em conformidade com o processo de Revi
ta lizas;ao, destinado a integrar este ultimo processo 
com intervenc;:oes mais abrangentes ao nivel das estru
turas sociais e economicas. No fundo, e a valorizac;:ao 
do espac;:o urbana e em particular dos centros histori
cos urbanos, em todas as vertentes que o constituem. 

Conhecedora dos problemas com que se debate 
o Centro Historico de Chaves, procurei com esta inves
tigac;:ao estudar as medidas que tem sido levadas a 
cabo com vista a combater os problemas detectados, 
procurando reflectir sobre as suas potencialidades e 
sabre as diversas incertezas que giram em torno do 
desenvolvimento desta cidade. 

Nesta perspectiva, procurou-se dar resposta a 
algumas interrogac;:oes: quais os problemas que afec
tam o Centro Historico? Quais as acc;:oes e as estrate-

1 0 presente t rabalho foi reallzado no ambito do Seminario de 

Geografia Hum ana, sob a orienta~ao da Prof. • Doutora Lucilia Caetano. 

gias mais adequadas no processo de reabilitac;:ao 
urbana? Em que medida a revitalizac;:ao do Centro 
Historico pode contribuir para o desenvolvimento da 
cidade? Sera que a recuperac;:ao fisica e as politicas de 
intervenc;:ao, so por si contribuem para o desenvolvi
mento? Podera a animac;:ao sociocultural ser estrategia 
de intervenc;:ao neste processo de revitalizac;:ao? Pode 
ou nao ser considerado o comercio como factor de 
revitalizac;:ao do Centro Historico? Devemos revitaliza r 
o centro urbana apenas na vertente da requalificac;:ao 
das ruas ou reabilitar o patrim6nio cultural, desenvol
vendo a propria identidade? 

Em todas as intervenc;:oes o principia base e a 
recuperac;:ao e reabilitas;ao dos centros historicos 
urbanos para que estes possam ser areas sustentaveis, 
voltando a recuperar a qualidade e a centralidade 
perdida . 

1. 0 Centro Hist6rico e a sua relac;:ao com a cidade 

0 Centro Historico coincide com o espac;:o 
urbano, mas em tempos passados constituia a totali 
dade da cidade. Ai conviviam as distintas classes 
sociais, o comercio, e outros negocios urbanos. 0 
povoamento de Chaves estende-se a tempos remotos, 
distinguindo-se essencialmente dais periodos que 
deixaram as suas marcas bem vincadas nesta terra 
fronteiric;:a: o romano e o medieval. Chaves tem o seu 
centro historico na zona medieval, envolvente ao 
Castelo e desce ate as margens do Tamega. 

Actualmente, o Centro Historico ve-se envolto 
por amplas manchas construidas peri-urbanas que, 
juntamente com o desenvolvimento das aldeias limi
trofes, acabaram por criar um fluxo e refluxo diario de 
pessoas, veiculos e mercadorias entre o Centro Histo
rico e o resto da cidade (RAMos e GUERRA, 1995: 224). 
Neste espac;:o encontramos areas que sofreram algum 
processo de intervenc;:ao, outras nao intervencionadas 
ou em processo de reestruturac;:ao e outras que se 
distinguem pelo valor historico. Desta forma, este 
espac;:o urbana caracteriza-se pela heterogeneidade, 
fruto das varias alterac;:oes que tem vindo a sofrer ao 
Longo da historia. Chaves foi arquitectando a sua 
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estrutura urbana, nao diferindo muito o seu nucleo. 

Mas, ao Iongo dos tempos, o Centro Hist6rico demons
trou um crescimento para Norte e para Sui. 

0 patrim6nio arquitect6nico da cidade tem 
como protagonistas a imagem e a morfologia do dese

nho urbana, tao definidas pela estrutura dos espac;:os 
publicos como pela arquitectura dos edificios, sendo 

determinante na caracterizac;:ao da cidade e dos seus 
habitantes. Na sua estrutura realc;:a-se o seu tecido 

monumental, de que se destacam: a ponte Romana, o 
Castelo, o trac;:ado das principais arterias, a Muralha, a 
igreja da Misericordia e a igreja Matriz, e um conjunto 
de capelas. Mas, a que nao esquecer outros pontos de 
referencia, tambem de extrema import.fmcia, como 

seja as muralhas do seculo XVII e os Fortes de 5. Fran
cisco e 5. Neutel, hoje recuperados e revitalizados. 0 

seculo XX assistiu tambem a implementac;:ao de um 
conjunto arquitect6nico digno de realce: o Tribunal, 

os Correios, a actual Escola Secundaria Fernao de 
Magalhaes, as lnstalac;:oes Termais, entre outros com 

elevado valor arquitect6nico. 
Os edificios da zona medieval merecem igual

mente referencia, pela sua importancia: compostos 
por fachadas altivas a contrastar com as ruas estreitas, 

ocupados por varandas que avanc;:am sabre a rua. 
Torna-se assim necessaria reabilitar e revitalizar 

todos estes aspectos, que para alem de constituirem a 
identidade da cidade e de a valorizarem, tornam o 
centro hist6rico numa zona dinamica e atractiva aos 
seus habitantes e aos visitantes. 

1.1. Principais pro blemas do Cent ro Hist 6rico 

Nos Centres Hist6ricos vamos encontrar proble
mas que sao comuns, quer se trate de um ou outro 

espac;:o urbano. Os principais problemas apontados ao 
nivel do Centro Hist6rico de Chaves sao, sobretudo, 
problemas relacionados com a crescente degradac;:ao 
do edificado e a recuperac;:ao de im6veis, dificuldades 
de circulac;:ao autom6vel e estacionamento, decres

cimo da populac;:ao no centro hist6rico e o envelheci
mento da populac;:ao que ainda o habita; falta de 

recursos econ6micos por parte da populac;:ao que ai 
vive; a desertificac;:ao p6s-laboral e a crescente tercia

rizac;:ao. 

- 0 centro historico habitado 

0 concelho de Chaves ganhou mais 2727 habi
tantes, nos ultimos 10 anos, segundo Institute Nacional 
de Estatistica. Em relac;:ao a 2001, este concelho regis
tau o maior ganho populacional da regiao, com uma 
variac;:ao de 6,7%, que e tanto mais significativa quanto 
nos anos 80 havia perdido 4943 habitantes, correspon-
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dendo a 10,8% da populac;:ao da altu ra. 0 crescimento 
populacional do concelho de Chaves superou a media 

do distrito, que e negativa (-5,8%), a media da Regiao 
Norte (6,0%) e a media do Continente (4,9%). 

0 Centro Hist6rico e const ituido por d uas fre
guesias, sendo que apenas uma fracc;:ao dessas fregue
sias faz parte do centro hist6rico: Santa Maria Maior e 
Madalena. 

De acordo com os ultimos dados obtidos atraves 

do Institute Nacional de Estatistica, entre 1991 e 2001 
registou-se um acrescimo da populac;:ao residente 

nestas duas freguesias, que registaram um cresci
mento de 2.811 novas habitantes. Seguindo esta linha 
de pensamento, conclui-se que o total de residentes 
das duas freguesias urbanas e de 14.264 individuos. 
0 l6gico seria que aproximadamente 4. 754 individuos 
residissem no Centro Hist6rico, mas o facto e que isto 
nao se verifica (Quadro 1). A populac;:ao que hab!ta o 
centro hist6rico tem vindo a diminuir substancial
mente nos ultimos anos, por razoes variadas. Sendo 
assim 0 numero de jovens e aqui muito reduzido com
parativamente com o numero de populac;:ao mais idosa 

que aqui habita . Muitas das habitac;:6es ocupadas como 
residencia sao habitadas por pessoas idosas e sem 

recursos financeiros para proceder a manutenc;:ao ou 
recuperac;:ao dos edificios . 

Quadro I 

Popula~ao Residente e sua varia~ao entre 1991 e 2001 , no concelho de 
Chaves e nas freguestas urbanas, que fazem parte da dellmttar;ao do 
Centro Historico. 

Em 1991 Em 2001 
Variar;ao total 

Zona Geografica entre 1991 e 2001 
Total Total 

(l ) 

Concelho Chaves 40.940 43 .667 6,7 

FR: Santa Maria Maior 9.551 12.260 28,4 

FR: Madalena 1.902 2.004 5,4 

Fonte: INE - Institute Nacionat de Estatistica. Censos 2001 . 

Mais uma vez, tambem neste caso a populac;:ao 
que habita 0 centro hist6rico e um problema que deve 
ser tido como uma das grandes preocupac;:6es do poder 
central e em particular do poder local, pais esta ques

tao arrasta consigo outras consequencias. No fundo, a 
preocupac;:ao passa por travar a crescente desertifica
c;:ao deste meio, e em muitos casas procurar atrair os 
jovens para o centro hist6rico , de forma a o reavivar. 
Exemplo disto, temos o caso de Vila Real que tem 
apostado nesta politica de forma a criar um espac;:o 
mais dinamico, para tal a aposta suscita atrai r os 
jovens estudantes da sua Universidade de Tras-os
Monte s e Alto Douro (UTAD) para residirem no centro 
hist6rico e activar acc;:6es para que a populac;:ao que o 
habita se mantenha. 
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No case de Chaves, a aposta traduziu-se pelo 
menos ate este memento, em criar um melhoramento 
do espa~o publico e procura no futuro proximo intervir 
de alguma maneira nos im6veis degradados criando o 
minimo de condi~6es de habitabilidade. Mas, a tendem
cia para a desertifica~ao e terciarizat;ao est a presente. 

De facto, quase todos OS edificios no res-do
chao sao ocupados por comercio ou servit;os, os pisos 
superiores ou estao abandonados ou a serem reconver
tidos para um uso de escritorios ou servit;os. Em mui
tos cases, os proprietaries pretendem fazer interven 
t;oes de grande monta, demolindo na totalidade o 
edificio, e se houver algum arrendatario, na maioria 
dos casos e deslocado para a habitat;ao social, pois o 
proprietario 0 que pretende e eliminar esse vinculo de 
arrendamento, fazendo uma demolit;ao completa do 
edificio. Posteriormente, aluga-se o edificio para 
escritorios ou servit;os que rende muito mais que a 
pequena renda, muitas vezes irrisoria, que era paga 
por aqueles que Ia habitavam ha anos. Desta forma, a 
populat;ao vai sa indo do Centro Histori co, pois tambem 
nao possui recursos para poder intervir na sua recupe
rat;ao, sendo entao levada para a habitat;ao social na 
periferia da cidade ou acaba por habitar nela em 
condit;oes precarias. 

Em consequencia, a desertificat;ao nocturna e 
igualmente notoria, sobretudo, a partir do periodo pos 
!aboral. 

- Edificado 

No que respeita ao edificado, e segundo infor
mat;oes dadas pelos tecnicos e engenheiros responsa
veis pelo Centro Hist6rico este apresenta, nalguns 
casos um caracter bem envelhecido e degradado, em 
muitos casos com necessidade de uma intervent;ao 
sistemat ica, isto e, obras de beneficiat;ao e interven
t;ao profunda, nomeadamente ao nivel estrutural e 
reorganizat;ao espacial interior (Figuras 1 e 2). Apesar 
de tudo, o estado de degradar;:ao na maior parte dos 
casos nao e muito significative. 

Figura 1 

Degrada~iio do edlficado no Centro Hist6rico (Madalena} 

No entanto, tal facto indica que as actuais exi
gencias de intervent;ao nao sao demasiado significati
vas e como tal impoem-se que, nos pr6ximos anos, 
sejam realizadas obras de caracter urgente para os 
casos em pior situar;:ao (se possivel com o apoio do 
RECRIA) e obras de manutent;ao com especial inciden
cia sobre o edificado que apresenta condir;:oes 
razoaveis. 

Figura 2 

Degrada~iio fisica das habita~6es abandonadas no Centro Hlst6rlco 
(edificio junto a igreja Matriz) 

Nas ruas principais e onde a actividade 
comercial e mais intensa, grande parte dos im6veis ja 
sofreram algum tipo de intervent;ao, sobretudo ao 
nivel da fachada, devido a intervenr;:ao que se tem 
vindo a realizar nos estabelecimentos comerciais no 
res-do-chao. No entanto, poucos sao OS edificios que 
sofreram intervenr;:oes de fundo ou obras de 
beneficiar;:ao profunda, apesar de nos ultimos anos se 
notar uma maior intervenr;:ao nos im6veis situados nas 
principais arterias (rua Direita , rua de Santo Antonio e 
a rua Candido dos Reis), sendo a intervenr;:ao de 
caracter particular. 

- Actividades nocturnas 

Actividade nocturna, sobretudo no que respeita 
aos bares no centro hist6rico, tem criado alguma 
incompatibilidade com os moradores desses quartei
roes onde se situam, devido ao barulho provocado pela 
musica alta dos estabelecimentos, mas tambem devido 
ao proprio movimento de pessoas que se concentram 
nas ruas. No entanto, esta questao nao e considerada 
tao grave. 

Os bares no centro Historico nao sao muitos, 
mas 0 facto e que deveria existir, apesar de tudo, uma 
maior intervent;ao ao nivel do ordenamento, isto e 
criar zonas destinadas e apropriadas a estes estabele
cimentos. Mas, ao mesmo tempo, ter em atent;ao a 
compatibilizar;:ao destes com as popula~oes residentes, 
adoptando horarios de funcionamento e nao esquecer 
a importancia dos mesmos, nao so pelo seu caracter 
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tipico, mas pela propria dinamica que trazem ao 
nucleo hist6rico. 

- Circular;iio e Estacionamento 

No que respeita a circular;ao a situac;:ao actual 
da cidade nao se pode considerar muito critica, no 
entanto, o gradual crescimento tern provocado urn 
crescente fluxo da peri feria para o centro. 

As quest6es de estacionamento e que tern cons· 
tituido urn problema mais profunda, pelo facto das 
ruas serem pouco dimensionadas e estreitas provo
cando, muitas vezes, estacionamento caotico nos 
passeios, o que obriga os pe6es a circularem pela via. 

Apesar da qualificac;:ao das areas centrais da 
cidade de Chaves, que passa igualmente pela protec
c;:ao e valorizac;:ao do centro historico, continua a 
subsistir o problema da insuficiencia de estaciona
mento para a densidade habitacional e comercial da 
area. 

Os estudos e projectos realizados sobretudo em 
finais da decada de 90, vieram limitar a circulac;:ao 
autom6vel em certas zonas, impedindo-se a circulac;:ao 
desordenada de veiculos e tornando estes espac;:os 
publicos mais pedonais. 

Perante tudo isto, surgiu uma nova estrategia, 
sobretudo na area central, os tao conhecidos "parqui
metros". A limitada capacidade de circulac;:ao dos 
sistemas viarios no centro recomenda que se va substi
tuindo o estacionamento na via publica por estacio
namento edificado e pago, ganhando-se capacidade de 
circulac;:ao e maior rotatividade no uso do estaciona
mento. 

Para muitos comerciantes e urn problema impe
rative e o maior problema do nucleo central. Em 2001 
foi realizado urn projecto de reorganizac;:ao do esta· 
cionamento, onde se pretende criar dais parques de 
estacionamento (no Arrabalde e no Largo da Lapa) 
servindo toda a area comercial. Neste ambito, e 
segundo afi rmac;:6es da ACISAT (Associac;:ao de Comer
cia, Industria, Servic;:os e Agricola do Alto Tamega), ja 
ha a lgum interesse par parte de alguns comerciantes 
da zona hist6rica, de suportar parte da despesa de 
estacionamento dos seus clientes nos parques publicos 
da zona, o que alias se faz frequentemente no Porto, 
em Lisboa e em muitas cidades europeias. E urn facto 
que 0 direito a cidade que todos nos reclamamos 
implica urn esforc;:o concertado com envolvimento de 
publico e privado. 

A meu ver o problema do estacionamento no 
centro historico deve ser equacionado de outro ponto 
de vista. Neste ambito, questiona-se o facto de quan
tos metros as pessoas estao dispostas a andar a pe, 
desde o local onde se deixa o carro ate ao local de 
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trabalho ou ao estabelecimento comercial. Oeste 
ponto de vista a questao do estacionamento nao sera 
tao grave, pois existem alguns parques de estaciona
mento nas imediac;:6es da area central. No entanto 
surge uma outra questao que e o facto de alguns 
parques (o caso do Largo da Lapa) serem ocupados 
constantemente durante o periodo laboral por quem ai 
trabalha, sendo a rotatividade nula . E de facto neces
saria criar estacionamento para o utente, entendendo 
o Centro Historico como "Centro Comercial ao ar 
livre". 

1. 2. Estrategias de lntervenc;:ao no nucleo his
tori co 

A perda de centralidade do centro historico esta 
associada a tendencia da diminuic;:ao da importancia 
do centro tradicional. Por isto, e necessaria intervir 
com politicas adequadas e activas para revitalizar e a 
reabilitar o centro. A este respeito tambem foi not6rio 
a necessidade de se intervir em todas as vertentes que 
caracterizam o centro. Dai que s6 mais recentemente 
e que engenheiros e tecnicos responsaveis pelo centro 
historico comec;:aram a consciencializar-se da necessi
dade de criar urn Plano Integral, que a muito OS espa
nh6is ja o tinham percebido. 

- Urn aspecto fundamental e conhecer a situa· 
c;:ao concreta das areas a intervir, as caracteristicas, os 
comportamentos, uma anatise geral do territorio, para 
que a intervenc;:ao possa ser benefica em todos os 
aspectos. E tambem importante que se criem e estu
dem est rategias pa ra intervir na modernizac;:ao comer
cia!, pois estes espac;:os estando ao mesmo tempo 
aliados a requalificac;:ao dos espac;:os publicos , promo
vern a sua reabilitac;:ao. 

- Outra questao importante diz despeito a 
equipa de tecnicos a intervir no processo. Estamos a 
lidar com situac;:6es concretas e em cada situac;:ao e 
preciso tamar decis6es, decis6es estas que passam 
pelas "maos" de varios actores, devendo haver uma 
articulac;:ao de todo o processo, assim como, envolver 
no processo os cidadaos. 

As estrategias e o processo de reabilitac;:ao do 
centro hist6rico de Chaves foram definidos aquando da 
constituic;:ao do GTL (Gabinete Tecnico Local) de 
Chaves, que teve inicio e m Julho de 1990, proporcio· 
nando fazer estudos sabre a zona delimitada do centro 
historico e fazer planos de salvaguarda do mesmo. 
Neste ambito, as estrategias a seguir assentavam 
essencialmente na realizac;:ao de obras de recuperac;ao 
e na criac;:ao de regras administrativas. 

Numa 1• fase, foi constituida a equipa (urn 
engenheiro civil, uma tecnica de servic;o social, um 
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desenhador e urn tecnico de servir;:o administrative) e 
fizeram-se os devidos procedimentos para intervir 

nessa area. 
Este gabinete era apoiado pela Direcr;:ao Geral 

do Ordenamento do Territorio (DGOT) e pelo IPPAR, 
que con tribuiam ambos com 75% dos custos do GTL, e 
a Camara Municipal exercia as funr;:oes do GTL. Foi, 
entretanto, feito urn programa para o primeiro ano de 
actividade, com base num estudo previo que se tinha 
realizado anteriormente · "Plano de Salvaguarda do 
Centro Historico de Chaves". 

Nesta primeira fase do GTL em Chaves algumas 
das estrategias delineados passaram por: 

Fazer pressao junto da Camara Municipal para 
a necessidade da recuperar;:ao do Centro His· 
tori co; 

• A tecnica de servir;:o social iniciou urn estudo 
sabre a situar;ao da cidade: idade da popula· 
r;ao, o nivel de escolaridade, o emprego, etc; 

• Realizaram-se actividades de dinamizar;:ao e 
divulgar;ao, colocando o GTL ao servir;:o das 
pessoas, para se informarem de como pode· 
riam conduzir as suas obras, por exemplo. 
Fizeram-se levantamentos, t iraram-se foto· 
grafias, fizeram-se conferencias e estabele· 
ceu-se todo o apoio tecnico necessaria. 

0 processo de reabilitar;ao do nucleo historico 
comer;ou a avanr;ar, fizeram-se intervenr;oes a varios 
niveis, mas o mais significative foi fundamentalmente 
a habitar;ao, atraves da recuperar;ao de alguns habita· 
r;:oes mais degradadas. 0 apoio financeiro e tecnico 
continuou e no segundo ano verificou-se urn aumento 
do incentive por residir no Centro Historico, ja com 
perspectivas de futuro perante as varias intervenr;:oes 
previstas. Neste segundo memento, o t rabalho do GTL 
direccionou·se, sobretudo, na recuperar;:ao e requalifi· 
car;:ao de edificios. Os resultados praticos foram bas· 
tante bons e, desta forma, excepcionalmente as enti· 
dades responsaveis entenderam apoiar por mais urn 
ano este GTL de Chaves. 0 ritmo de t rabalho foi con· 
tinuando na tentativa de se proceder aos processes de 
reabilitar;ao. No fundo, o trabalho que se pretendia 
com os GTL's foi conseguido e consciencializou-se as 
popular;oes para o interesse pela recuperar;:ao do 
centro historico, sendo esta a zona com maior movi· 
mentar;ao da cidade. 

0 GTL em Chaves durou ate 1993, em seguida a 
Camara criou o designado, "Projecto Municipal do 
Centro Historico" (1993-2002), que no fundo nao e 
mais que urn sucedaneo do GTL, funcionando com 
tecnicos que integraram a propria equipa do GTL, 
conhecendo bern a realidade existente. Desta forma, 

deu-se alguma continuidade a todo o processo de 
intervenr;ao no centro historico, no entanto com 
alguma perda de eficacia. 

Neste momenta assistimos a trabalhos mais pro· 
fundos, no continuar de todas estas acr;oes, realizados 
pela propria Camara Municipal, ao nivel da pavimenta· 
r;:ao das ruas centrais e recuperar;ao de infra·estrutu· 
ras 'no cent ro historico (Figura 3 ). Esta zona e bastante 
antiga e e necessaria que esses equipamentos sejam 
reestruturados, de forma a dar resposta as novas 
necessidades existentes. Os trabalhos de pavimenta· 
r;ao dos arruamentos do centro historico foram uma 
das prioridades da Camara Municipal, para afastar o 
automovel do centro e dar uma boa utilizar;ao aos 
pe6es. 

Em meados de 2002, a Camara Municipal criou 
uma nova Divisao ("Divisao de Salvaguarda do Patri· 
monio Arquitectonico e Arqueologico"), cuja interven
r;:ao nao se limita so ao Centro Historico, mas tambem 
a todo 0 patrimonio que diz respeito a cidade em geral 
e algumas aldeias classificadas ao nivel do PDM. As 
perspectivas desta nova Divisao integrada na Camara 
Municipal, apontam para a intenr;ao de actuar ao nivel 
da habitar;ao e par isso, preve-se uma futura interven· 
r;ao do RECRIA (Programa Especial de Comparticipar;ao 
na Recuperar;:ao de lmoveis Arrendados). 

Outras intervenr;oes na cidade irao ser rea[tza
das pelo "Programa POLIS" (Fig.4), onde se destacam 
as intervenr;oes no centro historico: a criar;ao de 
espar;:os verdes, requalificar;ao ambiental das margens 
do rio Tamega, requalificar;ao do espar;o publico e 
reordenamento de algumas areas no nucleo central. 

Neste momenta esta ainda a ser criada uma 
equipa de trabalho (constitufda par um arqueologo, 
um arquitecto e pessoas especializadas na area social) 
mais especifica de forma abranger todas as areas 
necessarias para a recuperar;ao do Centro Historico. 
Todas as intervenr;oes no centro historico de Chaves 
estao sujeitas a um regulamento proprio, de responsa· 
bilidade da Camara Municipal. 

As estrategias definidas pela Autarquia sao as 
seguintes: 

• criar;ao de regras que permitam controlar 
urbanisticamente as obras e a ocupar;ao no 
centro historico; 

• atrair popular;:ao a residir no centro; 
• criar;ao de regras para uma boa coabitar;ao 

entre o crescente terciario e a habitar;:ao, 
evitando assim os efeitos de marginalizar;ao 
social fora dos horarios laborais; 

• pedonalizar;ao de algumas areas, criando mais 
dinamica e maior seguranr;a e tranquilidade 
para os pe6es; 
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Figura 3 

Ruas pedonats, rua Direita e rua de so AntOnio 

• reabilita~ao e qualifica~ao do espa~o publico, 
de forma a conferir-lhe um visual de qualidade; 

• apoiar a moderniza~ao do tecido comercial, 
ja que este confere dinamica a todo esse 
espa~o aumentando, ao mesmo tempo, a 
oferta de estacionamento nas imedia~6es do 
Centro Historico. 

Para que estas estrategias sejam concretizadas 
com exito "e necessaria imprimir o mesmo carinho 
como tratamos a nossa casa" (RAMOSe GUERRA, 1995: 
224). Mas o trabalho nao acaba aqui, existe sempre 
mais a fazer no ordenamento da cidade, que 
pressup6e uma constante adapta~ao e readapta~ao 

aos tempos modernos. 

2. 0 comercio e o centro hist6rico 

A reflexao sobre a cidade nao pode partir da 
convio;:ao de que o espa~o urbano e uma estrutura 
estabelecida, fixa e imutavel, com as suas centralida
des e as suas periferias, proporcionando sempre o 
mesmo tipo de atractividade aos utentes. A cidade nao 
existe em si mesma, define-se e redefine-se na teia de 
rela~6es constantes e evolutivas que os cidadaos 
estabelecem entre si e com os objectos que os 
rodeiam. 

Em Chaves temos uma diversidade de centres, 
que em muito depende das suas fun~6es. 0 centro 
social e de lazer, no lnverno, e no Largo das Freiras e, 
no Verao, desloca-se para as Caldas, rodeado de bares 
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e cafes, com um espa~o vasto de jardins, junto as 
margens do rio e que o tornam bastante dinamico. 0 
centro comercial e a rua de Santo Antonio e a rua 
Direita, pelo numero de estabelecimentos comerciais 
e o centro administrative e o Largo de Camoes, onde 
se encontram os servi~os da Camara. 

0 comercio na zona historica tem passado por 
uma gradual transforma~ao e constitui uma das suas 
principais fun~oes. 

Os estabelecimentos comerciais na cidade de 
Chaves caracterizados pela sua capacidade de atrair 
compradores e consumidores, podendo classificar-se, 
segundo o Estudo Global do Comercio da cidade, em 
estabelecimentos locomotiva e estabelecimentos 
carruagem. Os primeiros possuem, por diversas raz6es, 
poder de atrair a si o consumidor e beneficiam os 
restantes comercios. Os segundos sao estabelecimen· 
tos que ti ram partido da proximidade aos primeiros, 
aproveitando deles os fluxos de clientes e utentes. Os 
estabelecimentos locomotiva podem ser uma linha de 
for~a a guiar a reestrutura~ao do tecido comercial. Na 
Rua Coronel Bento Roma, Travessa Candido Reis e 
Largo das Freiras, os servi~os da Caixa Geral de Depo
sitos e os en, instalados neste largo constituem os 
estabelecimentos locomotiva, pois recebendo diaria
mente clientes oriundos da propria cidade e das 
aldeias limitrofes em grande maioria, impulsionam os 
comercios existentes na sua imedia~ao que vao bene
ficiar da proximidade destes servi~os. 

Questiona-se, se o Comercio sera ou nao um ins
trumento importante na revitaliza~ao do Centro Histo
rico. Na verdade, coexistem no mesmo espa~o lojas 
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eventualmente restauradas e lojas novas com outras 
onde o processo de transformac;:ao nao foi tao nipido. 
De facto, a intervenc;:ao do projecto de revitalizac;:ao 
do tecido comercial e importante para a propria evo
luc;:ao do comercio, refon;:ando a centralidade de toda 
essa area. Na verdade, o crescimento de novos p6los 
comerciais na periferia nao e ainda significative no 
caso da cidade de Chaves, por este motivo o centro 
hist6rico e sempre procurado diariamente. 

Chaves e uma cidade que vive essencialmente 
do comercio, sendo o comercio tradicional uma fonte 
de rendimento e emprego da grande parte da popula
c;:ao da cidade e da sua area de influencia. 

Os estabelecimentos comerciais estao na sua 
grande maioria concentrados na zona hist6rica, parti
cularmente concentram-se nas duas principais arterias 
do centro - Rua de Santo Antonio e Rua Direita (Qua
dro II). Quanto a natureza e subsector de actividades 
predominantes no centro sao os seguintes: 

- Pronto-a-vestir 
· Talho 
- Cafe/Snack bar 
- Electrodomesticos 
· Restaurantes 

Quadro II 

Dlstrlbul,ao do comercio pelo Centro Hist6rico de Chaves (coincide com 

a Area de lnterve"'ao do Urbanismo Comercial) 

Ruas % 

Rua Santo Antonio 28 

Rua Direita 21 

Rua Candido Reis 9 

Rua Candido Sotto Mayor 9 

Rua 25 de Abril s 
Rua do T abolado 4 

Rua do Sol 4 

Largo do Anjo 4 

Travessa Candido Reis 4 

Rua Coronel Bento Roma 3 

Rua da Trindade 2 

Largo do Arrabalde 2 

Largo Da Madalena 2 

Ladeira da Brecha 2 

Travessa S. Joiio de Deus 1 

Fonte: Projecto de Urbanismo Comercial, Estudo Global, 1999 - ACISAT 

e CMC 

A maior parte dos estabelecimentos comerciais 
sao lojas (93%), os restantes repartem-se por mercea
ria (1%) e minimercados (1%), ourivesarias (3%) e 
saloes de cabeleireiro e institutes de beleza (2%). 

A introdUI;:ao de grandes superficies alimentares 
(Modelo, L'Eleclerc) tem gerado alguma concorrencia 
ao pequeno comercio. Os cidadaos ganharam com a 
sua instalac;:ao, ate porque no seu interior existe outro 
tipo de lojas ao seu dispor: pizzaria, MacDonald's, 
sapatarias, lojas de vestuario e bijutaria, cafes e lojas 
de electrodomesticos. Claro esta que tudo isto tem 
vindo a criar um grande impacto na mentalidade da 
area comercial instalada, e por outro !ado sao tambem 
confrontados com a instalac;:ao de novas empresas de 
marcas de referencia no centro hist6rico aumentando 
a concorrencia (reflectindo-se na queda do neg6cio do 
pequeno comercio) e reforc;:ando a capacidade de 
atracc;:ao da cidade. 

2. 1. lmportancia dos Programas de Urbanismo 
Comercial para revit alizac;:ao do Centro 
Hist6rico: integrac;:ao e articulac;:ao 

E por todos nos sabido que os centres das cida
des sao locais frageis e em constante mudanc;:a. 56 
atraves dos varios instrumentos de actuac;:ao nos 
nucleos urbanos se podera tornar o centro novamente 
vital. 

Os projectos de Urbanismo Comercial (PRO
COM/URBCOM), visam a revitalizac;:ao dos centres 
hist6ricos urbanos, compreendendo uma melhoria ao 
nivel da componente fisica, social, econ6mica, cultu
ral, politica e hist6rica. A modernizac;:ao do comercio 
nao pode ser entendida como mais uma actuac;:ao, tem 
que se respeitar as estrategias comuns, articulando 
todas as vertentes que constituem estas areas. Para 
tal, o Projecto de Urbanismo Comercial e uma acc;:oo 
de parceria, englobando a Autarquia, a associac;:ao 
Comercial, as Entidades Gestoras do Projecto, o 
Estado e os pr6prios Comerciantes (que tambem con
tribuem no processo de financiamento) na intervenc;:ao 
urbanistica. 

0 objective principal traduz-se, normalmente, 
pelo aumento ou melhoria da habitabilidade e ao 
mesmo tempo, a sustentabilidade da comunidade local 
atraves da atracc;:ao e aumento das oportunidades de 
emprego, comercio, lazer e garantia de mais e melho
res servic;:os de apoio aos diferentes grupos sociais que 
ai habitam, trabalham, fazem compras ou aqueles que 
visitam essas areas. 

Hoje canalizam-se esforc;:os para a modernizac;:ao 
do pequeno e medio comercio no centro das cidades, 
permitindo a coexistencia de func;:oes tradicionais 
(habitac;:ao, comercio, servic;:os) e de novas func;:oes 
(turismo, por exemplo), sem se criarem rupturas e 
ambiguidades. 

A gestao do centro das cidades e fundamental 
para o seu sucesso, mas e preciso "estar atento as 
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imitac;6es", ja que transpor modelos estrangeiros nao 
e a mesma coisa que analisa-los t~ndo em conta o 
contexte local, "recolhendo ensinamentos valiosos 
sobre o que funciona e o que de menos bom se pode 
evitar" (BALSAS, 1999: 12)1

• 

Muitas vezes existe alguma dificuldade na con
cretizac;ao de objectives propostos pelos programas de 
reabilitac;ao de intervenc;ao nos nucleos centrais. 
Muitos destes problemas prendem-se sobretudo com: 

. a falta de integrac;ao e articulac;ao entre os 
diversos programas e projectos; 

- o desfasamento entre os programas e a reali· 
dade dos Centres Historicos, a varies niveis, social, 
economico, habitacional, cultural, urbanistica; 

- a dificuldade de coordenac;ao de interesses e 
ideias entre politicos e tecnicos; 

- a dificuldade de estabelecimento de parcerias 
com instituic;oes locais; 

· a falta de envolvimento e participac;ao da 
populac;ao. 

Na maioria das vezes, as respostas aos preble · 
mas consignados nos Centres Historicos sao muito 
lentas e em muitos cases as operac;ties de intervenc;ao 
sobreptiem·se em vez de se complementarem, geram 
processes burocraticos que criam alguma falta de 
interesse. 

No fundo procura-se encontrar uma articulac;ao 
de todos OS programas a varies niveis territoriais e em 
varias areas tematicas. 

2.1.1. 0 exemplo PROCOMIURBCOM e as Areas 

de lntervenc;ao 

A area urbana onde se desenvolvem os Proj ectos 
de Urbanismos Comercial integra-se no centro hist6-
rico da cidade, nao o abrangendo na sua totalidade e 
detem um caracter heterogeneo. De facto, apenas foi 
delimitada a malha mais central deste espac;o, nomea
damente aquela que estrutura o espac;o nuclear e 
consequentemente, de maior centralidade e dina
mismo. Existem algumas areas em que os poucos 
estabelecimentos ai existentes nao foram alvo de 
qualquer tipo de intervenc;ao por parte deste Projecto, 
pois nao sao vistas como areas funcionais de alguma 
actividade econ6mica, sao essencialmente areas onde 
predomina a func;ao residencial. 

' Comunica~ao com base nos trabalhos: Carlos BALSAS (1999) 

"Urban ismo comerclal em Portugal e a rev ita liza~ao do centro das 

cldades", GEPE/ Ministerio da Economia: lisboa, e Carlos BALSAS (2000) 

"Urbanismo Comercfal e as parcerias Publico·Privado para a gestae do 
centro das cldades, Enslnamentos da Experfencfa Estrangefra, 

Observat6r!o do Comercfo: Mfnisterio da Economia: lisboa. 
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Para reabilitar o centro hist6rico apostou·se no 
programa PROCOM/URBCOM (protocolo assinado em 
Dezembro de 1996 pela G\mara Municipal e Associac;ao 
de Comerciantes), no qual se pretendia levar a cabo o 
estudo de valorizac;ao da zona hist6rica da cidade, 
criando um espac;o urbane e comercial de qualidade. 

A reabilitac;ao do nucleo central da cidade e das 
suas actividades passa pela construc;ao de um novo 
significado que e preciso comunicar e negociar com os 
cidadaos, visando a apropriac;ao e interiorizac;ao da 
mudanc;a proposta. Neste projecto esta em causa a 
cidade, o seu patrim6nio e a sua hist6ria, as suas 
actividades e as pessoas que a habitam. 0 comercio e 
os comerciantes instalados nas principais arterias do 
centro historico, sao efectivamente corresponsaveis 
pelo novo significado a construir, sao tambem parte 
integrante e integradora desse movimento de reabili
tac;ao, que apenas pretende devolver qualidade 
publica a cidade de Chaves. 

A Area de lntervenc;ao do URBCOM inclui as 
seguintes ruas e largos (Fig.4): Largo do Anjo, Rua 
Direita, Travessa das Caldas (entre a Rua Direita e a 
Rua de Santa Maria), Rua da Trindade, Ladeira da 
Brecha, Rua de S. Antonio, Largo da Lapa, Rua Gin
dido dos Reis, Rua Coronel Bento Roma, Travessa 
Candido dos Reis, Largo do Arrabalde, Rua 25 de Abril, 
Rua do Sol, Rua do Tabolado, Rua da Ponte, Rua Can· 
dido Souto Maier, Largo da Madalena, Largo da Aula de 
Anatomia e Rua Joao de Deus. Apesar do PRO· 
COM/ URBCOM admitir s6 projectos de estabelecimen· 
tos comerciais inscritos na Area de lntervenc;ao, preve· 
se que, com alguma frequencia, as obras necessarias a 
requalificac;ao do estabelecimento comercial levarao a 
intervenc;oes mais alargadas nos edificios. No ambito 
do Estudo Global, e para efeito da intervenc;ao, foram 
estabelecidas directivas regulamentares, apresen
tando-se para cada estabelecimento as condic;oes de 
actuac;ao e a intervenc;ao a realizar para a moderniza
c;ao dos espac;os e da imagem dos estabelecimentos 
comerciais candidates ao Projecto de Urbanismo 
Comercial. 

Num Universe de 248 espac;os comerciais identi· 
ficados, s6 cerca de 45% dos empresarios aderiram ao 
Projecto PROCOM/URBCOM. Mediante as candidaturas 
aprovadas pelo projecto de Urbanismo Comercial (110 
projectos) foram concluidos 79 projectos ate aos 
inicios de 2003 (Quadro Ill). 

Partindo da avaliac;ao feita com base num 
inquerito rea lizado junto dos comerciantes, nas duas 
arterias principais do centro hist6rico (rua de Santo 
Antonio, rua Direita), podemos concluir que existe 
uma boa imagem dos estabelecimentos comerciais da 
cidade, com diversidade de escolha e com boa 
apresentac;ao, fruto da ainda continuada intervenc;ao a 
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esse nivel. De referir igualmente a grande aderen

cia/ participac;:ao por parte dos comerciantes, no pro
cesso de financiamento e reabilitac;:ao do centro 

hist6rico, na criac;:ao do "Centro Comercial ao ar 
livre". 0 conjunto de servic;:os, publicos e privados, 

localizados na area central asseguram o f luxo diario de 
utentes e funcionarios garantindo a manutenc;:ao dos 
niveis de populac;:ao flutuante no centro. 

Quadro Ill 

Divlsao das Candldaturas por CAE (Classlflca~ao Portuguesa de 
Actlvidades Econ6micas) 

Comercio de pe~as e acessorios para veiculos automovels 2 
Comerc lo por grosso 4 

Comercio a retalho 79 

Resta urantes 7 

Estabelecimentos de bebidas 14 

Lavagem e llmpeza a seco de texteis e peles 1 

Actlvidades de sal6es de cabeleireiro e instltutos de 3 

beleza 

Total de candidaturas 110 

Fonte: ACISAT (Assoc ia~ao de Comercio, Industria, Servr~os e Agricola do 

Alto Tamega ). 

Quanta a animac;:ao do espac;:o envolvente aos 
estabelecimentos comerciais, considera-se que depois 
das intervenc;:oes realizadas ao nivel da reestruturac;:ao 
e modernizac;:ao de todo o espac;:o comercial e necessa
ria criar uma promoc;:ao desse esmo espac;:o para o 
tornar mais atractivo ao consumidor. Neste aspecto, 
confirma-se o grande interesse dos comerciantes locais 

no desenvolvimento de programas de animac;:ao. 
Estando dispostos a contribuir financeiramente para a 

criac;:ao de uma comissao de rua (a criac;:ao de uma 
estrutura responsavel pela animac;:ao constante do 

nucleo central da cidade, atraves do desenvolvimento 
de actividades culturais e recreativas vc.riadas). 

Hoje existem outras questoes que sao, ainda, 
obj ecto de debate tais como a instalac;:ao de lojas 
associadas a marcas de referencia (com grande poder 

de atracc;:ao ao consumidor), a polemica sobre horarios 
de funcionamento dos estabelecimentos, o estaciona

mento e a pedonalizac;:ao das ruas. As acc;:oes e estra
tegias devem continuar a valorizar e requalificar este 

espac;:o. 

2. 1.2. Financiamentos concedidos pelo projecto 
de Urbanismo Comercial 

0 Projecto de Urbanismo Comercial, que no II 
QCA (Quadro Comunitario de Apoio) · 96/99, dizia 
respeito ao Projecto designado de PROCOM, passou a 
ser designado no Ill QCA - 2000/ 2006 de URBCOM. No 
fundo, tratou-se apenas de mudanc;:as de designac;:ao e 
de pequenas alterac;:oes ao nivel de estrategias, objec
t ives e legislac;:ao. No caso de Chaves tem-se vindo a 

falar em ambos conjuntamente, pelo facto de as 

candidaturas a este projecto se terem efectuado no 
ambito do PROCOM, mas as intervenc;:oes posteriores 
estao a ser realizadas no ambito do URBCOM. 

Dos 110 projectos seleccionados, o investimento 
total cifrou-se em aproximadamente 10. 492.802 €, 
cujo incentivo foi de 5.602.515 €. Ate inicios de 2003 

foram concluidos 79 projectos, cujo investimento total 
se cifrou em 7.440.658 €: eo i ncentivo foi de 4.047. 941 

€. Em media foram realizados 55% dos projectos, 
segundo a ACISAT. 

0 apoio financeiro e de 50% ou de 66,6%, a uma 

taxa mais acrescida. Este projecto apoia essencial
mente: 

•remodelac;:ao do comercio e da fachada exte
rior da zona comercial; 

•as obras de remodelac;:ao de interiores (pare
des, estantes, estruturas de apoio, construc;:ao de 
casas de banho). 

Para alem deste financiamento concedido pelo 
URBCOM e a comparticipac;:ao dos comerciantes, para o 

aumento da competi t ividade e da atractividade do 
comercio da area de intervenc;:ao, a dinamizac;:ao do 

Centro Hist6rico beneficia igualmente de iniciativas 
promovidas pela Camara Municipal. 

2.2. Resultados previstos e perspectivas de 
futuro 

Tendo como objectivo primordial o desenvolvi

mento de uma visao estrategica futura para a reabili· 
tac;:ao e a revitalizac;:ao da area de intervenc;:ao do 

Projecto de Urbanismo Comercial e da requalificac;:ao 
geral do proprio Centro Hist6rico de Chaves, importa 

continuar com os meios estrategicos ja definidos, 
tentando sempre melhora-los para que todo este 
processo de modernizac;:ao e requalificac;:ao detenha o 
exito que todos esperam, quer ao nivel dos estabele· 
cimentos comerciais como de toda a sua envolvente, 

para uma maior dinamica destes espac;:os impregnados 
de his tori a. 

Neste ambito e partindo do inquerito realizado 
considera-se fundamental neste processo de moderni · 
zac;:ao da area comercial algumas estrategias, que 
partem da sua estrutura operacional e de gestao: 

· aposta na formac;:ao profissional e qualificac;:ao 
de empresarios, gerentes e trabalhadores em areas 

variadas: tecnico de venda, informatica, marketing, 
vitrinismo e gestao comercial; 

· apoio a criac;:ao de novas actividades, procu
rando alternativas diversificadas, que contribuam para 
aumentar o efeito de complementaridade na oferta 
existente; 
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- criar;:ao de condir;:6es para a modernizar;:ao do 
comercio tradicional e desenvolvimento de uma 

imagem de qualidade; 
- criar;:ao de motives de atracr;:ao turistica; 
- requalificar o espar;:o envolvente da area 

comercial, desde pavimentar;:ao das ruas, a compo
nentes novos de iluminar;:ao, criar;:ao de areas verdes e 
de lazer, wc's publicos, musica ambiente, aposta na 
decorar;:ao das ruas ... 

- cria«;:ao de mais estacionamento destinado ao 

utente 

No fundo, o objective que se pretende com este 
Projecto e melhorar as condir;:6es de usc das pessoas, 
para que possam aceder a esta area comercial com 
mais facilidade, conforto e seguranr;:a, melhorando 
toda a relar;:ao existente entre a zona e as actividades 
econ6micas ai existentes. 

No que respei ta aos estabelecimentos comer
ciais, os resultados previstos tem vindo a ser alcanr;:a
dos, pois 55% dos projectos foram concluidos ate 2003, 
e a intervenr;:ao proporcionou maier qualidade aos 
estabelecimentos face a antiga imagem obsoleta e 
ultrapassada. lmporta pois, conservar os valores arqui
tect6nicos, e toda a imagem das areas comerciais 
tradicionais, mantendo o seu bom funcionamento, 
adequado as condir;:6es envolventes. 

Em primeiro lugar , um dos aspectos importantes 
fci tornar as ruas mais pedonais e niveladas, compati
bilizando essa situar;:ao com o t rcifego autom6vel, com 
mobiliario e estetica entre o antigo e o moderno, com 
areas de repouso, floreiras e areas ajardinadas, tradu
zindo qualidade e modernismo. 

Por sua vez, procura-se actuar sistematicamente 
sobre todas as areas que se possam transformar em 
espar;:os de permanencia e de contacto - prar;:as e 
largos - criando areas de descanso e lazer. Eo case do 
Largo das Freiras, Largo do Arrabalde (de grande 
importancia na revitalizar;:ao dos comercios na area 
envolvente). 

Os resultados a vista sao bastante satisfat6rios, 
pois os padr6es partilhados estao a conseguir trans
formar todo o espar;:o central. Tomando por referencia 
os Centros Comerciais enquanto, forma de distribuir;:ao 
bem sucedida, e frequente dizer-se que a intervenr;:ao 
dos projectos PROCOM/URBCOM visa fazer da Area de 

lntervenr;:ao um centro comercial ao ar livre. Todos 
sabemos da aposta e investimento que aqueles fazem 
na promor;:ao e anima«;:ao, enquanto formas de criar 
um ambiente motivador e convidativo e, ao mesmo 
tempo, proporcionar condi<;6es ao acto de consumo. 

A proposta de reabilitar;:ao do tecido comercial 
de Chaves assenta num plano rigoroso e cuidadosa
mente operacionalizado, cuja perspectiva e promover 

e desenvolver a Animar;:ao colectiva de toda a area 
central, contribuindo decisivamente para a mudan~a 
desejada. Neste ambito a ACISAT e CMC estao a pers
pectivar um plano, em que se pretende a anima~ao de 
rua, promovida pela comunicar;:ao social, incluindo 
publicidade, animar;:ao directa (palha~os, mus1ea 
ambiente, reali za~ao de sorteios ... ) tentando atrair as 
pessoas para dentro das lojas. Pretende-se apostar na 
conquista de maier quota de mercado, atraindo turis
tas para a cidade (quer a nivel nacional, quer ao nivel 
da Galiza), atraves de campanhas publicitarias. 

A revita liza~ao do comercio da cidade de Chaves 
tera que resultar sempre da conjuga~ao das vontades 
da direq:ao politica da autarquia, que tem vindo a 
promover a qualifica~ao dos espa~os de usc colectivo, 
do interesse do conjunto dos cidadaos e da dos comer
ciantes, pelo investimento na qualifica~ao dos espar;:os 
comerciais e na moderniza~ao dos servir;:os a prestar 
ao consumidor. 56 desta forma, se criara uma dina
mica de progresso e de requalificar;:ao colectiva. Natu
ralmente, uma intervenr;:ao para a reabilita~ao comer
cial do Centro Hist6rico nao pode ser perspectivada 
isoladamente, neste quadro restrito deste sector. 
Antes de tudo tem de ser uma ac~ao estrategica e 
sistematica de todo o projecto urbano, planeada ao 
pormenor, de modo a que contemple as varias verten
tes da politica urbanistica. 

lmporta sim, ter bem presente as palavras de 
Rogerio Gomes I ' "o que nao me parece aceitavel e 
que continuemos a gastar milh6es de euros em regene
ra~ao do tecido comercial tradicional, sem cuidarmos 
de evitar que dentro de poucos anos, merce da natural 
degrada~ao das coisas, tal investimento resulte em 
novo sindrome de degradar;:ao do tecido apoiado. E: 
sabido que a manutenr;:ao e a requalificar;:ao do espa~o 
publico induz estabilidade e optimismo nas expectati
vas dos agentes econ6micos ( ... ), por isso mais uma 
razao existe, para adoptarmos solu~6es participadas 
de gestae especifica dos centres urbanos ". 

Considerar;:oes Finais 

Este projecto de investigar;:ao permitiu-nos 
conhecer a realidade do Centro Hist6ricos de Chaves e 
fazer uma reflexao sobre aquila que se tem feito e o 
que e precise fazer. 

Qualquer interven<;:ao no centro hist6rico deve 
ser integrada numa politica global de ordenamento do 
territ6rio e de racionalizar;:ao do uso dos solos. Deve, 
assim, ser enquadrada no ambi to regional, como poli-

1 Presidente da URBE. Comunica~ao reallzada "0 Urbanlsmo 
comercial e a revitallza~ao dos Centros Urbanos", 1999, Usboa. 

335 



, \.At . • fl&.J dP 
r~,~ )grafia 

tica orientadora e, ao nivel local, como op~ao clara 
dentro das politicas de planeamento mu-nicipal. 

Os centros hist6ricos das cidades concentram, 
em muitos casas, as actividades terciarias que tem 
desempenhado um papel de "ancora" da cidade. 

As politicas de interven~ao e as actua<;:oes espe
cificas no ambito do Centro Historico de Chaves tive
ram incremento nos anos 90, com a cria~ao do GTL de 
Chaves, onde se procedeu a algum t ipo de reabilita
~ao, sobretudo ao nivel do edificado. 0 que se tern 
verificado na pratica e que, novas ruas, novas facha
das e novas comercios so por si nao tem sido suficien
tes para desenvolver a cidade. A revitaliza~ao e urn 
elemento do desenvolvimento sustentavel do Centro 
Hist6rico, que deve procurar solucionar os problemas 
urbanos nas suas diferentes vertentes: economica, 
ambiental, social, urbanistica, habitacional e cultural. 
0 que e certo e que apesar de alguns projectos elabo
rados, existe ainda a necessidade de actua~oes mais 
coerentes e sistematicas no processo de reabilita~ao 
do Centro Historico. 

Apos a apresenta~ao das varias ac~oes desenvol
vidas e a incrementar para a reabilita<;:ao do Centro 
Historico de Chaves, destacam-se possiveis ila<;:oes: 

- o processo de reabilita~ao/revitaliza~ao do 
Centro Hist6rico deve ser feito de forma planeada, 
articulada, organizada e flexivel nas suas diferentes 
vertentes para nao se desaj ustar da realidade, das 
dinamicas existenciais de rela~ao entre os diferentes 
grupos sociais e adequado as necessidades dos mes
mos; 

- o Centro Hist6rico apresenta ainda alguns pro
blemas, sobretudo ao nivel do envelhecimento e mau 
estado de conserva~ao dos edificios, que conduzem ao 
abandono da habita~ao. E necessaria atrair popula~ao 
a residir no centro; 

- a Camara Municipal tem vindo a intervir no 
espa~o publico, tornando-o mais pedonal e os resulta
dos apresentados tern sido bastante positives; 

- o comercio na zona historica tem sido um ins
trumento importante na dinamiza~ao deste espa<;:o. 0 

processo de reabilita~ao tern vindo a ser conseguido 
da melhor forma, proporcionando a implanta<;:ao de 
novas lojas e dinamizando toda essa area; 

- e necessaria consciencializar os residentes 
para o passado hist6rico da cidade, recuperando-se o 
sentimento de identidade e memoria, como forma de 
atrac~ao turistica e de desenvolvimento da cidade; 

- e necessaria unir esfor~os de forma a que haja 
uma continuidade nas ac<;:oes a desenvolver e propor
cionar uma maior participa<;:ao dos cidadaos. 

Resta real<;:ar que a politica urbanistica definida 
para o "cora<;:ao" da cidade, esta a ser decisiva para 
mudar o seu visual e o rumo dos acontecimentos, 
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tornando o centro dinamico e agradavel aos residentes 
e aos visitantes, no entanto ha ainda muito a fazer 
nesta materia. 
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