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MEMORIA, HERAN<;A, PATRIMONIO E PAISAGEM 

Helder Marques e Lufs Martins· 

Uma cidade hist6rica e nela, particularmente, o seu centro hist6rico, niio o 
e s6 por for~a do peso da hist6ria e da Geografia. Niio e possivel hoje com
preender uma realidade susceptive[ de uma classifica~·iio com tantas implica~oes 
culturai.~. polfticas, sociol6gicas e econ6micas, que ntio a considere, agora sim, 
no ambito das realidades vivenciais contemporilneas da propria interven~iio, 

sem considerar aquila a que se pode chamar ambientes urbanos, ao jim e ao 
cabo, as paisagens urbanas vivas. Sao estes espa~os "construfdos" e vividos ao 
Longo dos tempos pelas sucessivas gera~oes, que os legaram de umas para as 
outras, plasmando a cada momenta um pouco de cada uma delas e onde o 
equiUbrio do todo como espa~o vivido deve ser entrevisto tambem numa pers
pectiva de adapta~tio conservada entre o peso dos valores hist6rico-culturais que 
nele se inscreveram e a qualidade de vida dos actuais urbanitas. Por outras 
palavras, a categoria ontol6gica de um qualquer espa~o urbana niio pode deixar 
de ser um complexo de ambientes, existen.tes mas vivos, isto e, n.iio pode ser 
perspectivado e transformado num museu ao ar livre, nem mais ou menos num 
romantico museu de uma chamada ecologia humana. 

Jose Manuel Pereira de Oliveira, entre tantos interesses 
cientfficos que persegue e sabe incutir naqueles que lhe 
estao mais pr6ximos, sempre colocou em grande destaque 
os temas do patrim6nio e da cultura, entendidos como 
referenciais de primordial importancia no e para o desen
volvimento quer do Homem quer das sociedades. Dos 
diversos percursos que nos foram sugeridos, do que nos 
foi possfvel partilhar, da investiga~ao cientffica que fomos 
realizando, ficou, tambem sobre este tema, uma grande 
vontade de aprendizagem, que, por motivos varios, nem 
sempre foi possfvel alimentar. Como reconhecimento e 
testemunho da aten~ao prestada, esta ocasiao parece-nos 
oportuna para esbo~ar uma reflexao sobre algumas das 
perspectivas por ele enunciadas em diversos col6quios, 
artigos, ou semimirios. 

0 tema e, na actualidade, percorrido por urn vasto le
que de abordagens, tanto mais diversificadas e numerosas 
quanto mais alargado tern sido 0 entendimento do que e 
definfvel como patrim6nio. Neste curto texto, vamos ape
nas eleger como tematica de discussao tres aspectos que 
nos parecem fundamentais. Em primeiro Iugar, o recente 
e rapido crescimento da produ~ao patrimonial que se tern 
operado sincronicamente com a hegemoniza~ao e 
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homogeneiza~ao dos padroes culturais, onde a vertente 
massificadora e mercantil emerge, ou se se quiser, o patri
m6nio surge tambem como componente da produ~ao 
material. Em segundo Iugar, vamos, em sfntese, fazer re
ferenda, nas suas grandes Iinhas, a evolu~ao do conceito, 
essencialmente de raiz material na sua genese, enquanto 
forma consubstanciadora da identifica~ao e conserva~ao 
de marcas e referencias de liga~ao entre gera~oes, ou seja, 
enquanto modo de identifica~ao das na~oes ou dos grupos 
sociais, ate aos aspectos mais amplos e mais recentes que 
vao desde 0 patrim6nio genetico a preserva~ao das paisa
gens. Por fim, sao abordados OS tra~os fundamentais da 
penetra~ao e formata~ao conceptual ocorrida em Portugal, 
com especial destaque para o contributo do patrim6nio 
enquanto referencia da exalta~ao da nacionalidade. 

1. GLOBALIZA(::AO E LOCALISMOS 

A preserva~ao da heran~a comum na esfera do cultural 
ou do natural, por via da conservac;:ao das sequencias de 
passado, e anacronicamente definida, porque conceptua
lizada no presente. E, portanto, o valor simb6Iico no pre
sente que confere a perenidade ou o efemero. 0 tempo 
presente, e, neste aspecto, mais pesado que o tempo pas
sado, mas tambem e 0 "actual presente" que mais descola 
dos passados porque vive urn maior sentimento de perda 
e ate de nostalgia. 

A rapidez com que no p6s-guerra se aprofundou a mun
dializa~ao da economia sobre os caboucos quinhentistas 



Cadernos de Geografia, n. • 17 

da economia-mundo, gerando a globaliza~ao dos merca
dos, a voracidade de circula~ao de mercadorias, de capi
tais e informa~ao ou, a possibilidade de as decisoes serem 
tomadas quase em tempo real, teve tambem como conse
quencia a padroniza~ao da cultura. A homogeneiza9ao tern 
sido sin6nimo da dominancia do modelo Norte-America
no, dos valores do liberalismo e tern assentado na pontua
liza~ao dos focos difusores, atraves do controle de pode
rosos meios de comunica~ao de massa, por uma cada vez 
mais omnipresente industria cultural. E a unificadora "cul
tura global" Walt Disney, Spielberguiana ou MacDonald~·, 

quase sempre sobreponfvel as diferen~as, que modela 
em quase todo o mundo o consumo cultural, que rendibi
l iza o tempo livre, que promove o direito ao consumo e 
o etemamente jovem em modelos de existencia a perse
guir. 

0 aumento do poder de compra que se verificou no 
perfodo dos "trinta gloriosos", possfvel pelo crescimento 
dos salarios reais, pela democratiza~ao e pelo prolonga
mento da escolaridade, possibilitou o consubstanciar do 
patrim6nio numa das componentes essenciais das novas 
formas de consumo que se seguiram aos ciclos de equipa
mento do Jar (mobiliano e electrodomesticos) e de aqui
si~ao de autom6vel. A partir dos anos 80, com o abranda
mento do crescimento econ6mico, a cultura passou a ser 
tambem considerada como parte integrante das estrategias 
de desenvolvimento regional a Iongo prazo. 0 aprofunda
mento da constru~ao europeia na medida em que 
tlexibilizou os movimentos transfronteiri~os reduzindo o 
significado das fronteiras nacionais, passou a conferir novo 
destaque e uma enorme importancia as afirmar;:oes cultu
rais regionais, na medida em que asseguram escalas dife
renciadas de coesao e identificar;:ao de novos conteudos 
territoriais dos estados europeus. 

0 emprego no sector cultural disparou e as despesas 
familiares sao actualmente neste campo significativas. As 
culturas e o patrim6nio sao tambem, portanto, bens de 
consumo, sendo este ultimo uma componente essencial da 
oferta turfstica, actividade cujo peso na economia e cada 
vez maior. 

Se, na Europa, as polfticas de conserva~ao tern larga 
tradi9ao, emanando essencialmente do Estado, quer pelo 
peso relativo na despesa publica ou pela necessidade de 
concertar;:ao de estrategias e objectivos econ6micos, fi
nanceiros, pedag6gicos ou de investiga~ao cientffica, a 
promo9ao das culturas locais - que eram sobretudo raiz e 
memoria inerte - s6 recentemente se tern associado as 
quest6es de desenvolvimento local na medida em que as 
suas referencias sao mais restritas e circunscritas territo
rialmente, o que nao significa que a sua leitura e difusao 
nao seja igualmente sobretudo de promor;:ao institucional. 
Consubstanciam-se em identidades locais de frontei ras as 
vezes tluidas, outras vezes sobrepostas, em sentimentos de 
partilha e de pertenr;:a visfveis na esfera do simb61ico, no 
sedimentar dos Ja~os que referenciam uma comunidade a 
urn espa~o determinado, a urn "Iugar". As culturas locais 
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definem-se ainda reiacionalmente pelo assumir da diferen
r;:a de forma a recriar e para recriar urn "sentido de Iugar". 
Assegurar a sua perenidade e tambem encurtar os lar;:os 
comuns com o passado mais ou menos longfnquo, estabe
lecer nexos de continuidade com ele, rever-se nele, tornar 
explfcita a existencia de uma memoria colectiva (que tanto 
pode transparecer no artesanato ou na recupera~ao da ar
quitectura vermicula), evitando que o particular e especf
fico se volatilize face aos valores estandardizados de ne
nhum e de todos os lugares. 

Esta identidade nao e, em si, imanente, mas, pelo con
trario, vai tambem sendo construfda pela acr;:ao do presen
te. A sua materializa9ao, na passagem de ideia a mem6ria 
e, portanto, a patrim6nio, pressupoe uma ret6rica moraliza
dora e de auto-estima, a defesa voluntarista de enrai
zamentos profundos, alem de urn quadro ideol6gico de 
referenda dependente das opr;:oes polfticas tomadas a di
ferentes nfveis de decisao, desde OS governos as mais 
pequenas comunidades. Mas, se a globalizar;:ao tende a 
reduzir as culturas locais ao ex6tico, as estrategias da afir
ma~ao das culturas locais tendem igualmente a exteriorizar
-se. Na procura de visibilidade tendem a mediatizar os 
objectos do patrim6nio, a percorrer 16gicas de concorren
cia entre si, a prornover exposi~oes tematicas, concursos 
vitfcolas, gastron6rnicos, etc. de forma a manter ou gerar 
capacidade atractiva. 

0 patrim6nio e agora tambem entendido pela maioria 
dos territ6rios excentricos aos principais p61os urbanos, 
quer se trate dos espar;:os serranos ou de outras areas em 
perda demografica e econ6mica, como urn dos eixos fun
damentais na promo~ao de desenvolvimento e de melho
ria da qualidade de vida das popula~oes locais, possfvel 
atraves da diversifica~ao das fontes de rendimento. A 
revitaliza~ao das areas centrais dos pequenos aglomerados 
urbanos, pela preserva~ao do edificado, pela anima~ao 
cultural e pela diversifica~ao das formas de lazer fazem 
nao s6 parte do imaginario dos poderes locais, como cons
tituem componente de ac~ao. Mas esta op~ao nao e, nem 
tern sido, isenta de riscos, movendo-se entre o potenciar 
da rendibilizar;:ao, sobretudo quando o sucesso tern sido 
maior, e as "resistencias" a formular;:ao da propria ideia de 
patrim6nio, como e corrente em muitos dos pequenos 
aglomerados rurais. 

No primeiro caso porque, ao procurar reduzir-se modos 
de vida plurifacetados a esteri6tipos que se ajustem a 
VU)gata do tradiciona) e do tfpiCO, a ideia que OS OUtTOS -

os consumidores - transportam, se tern verificado, as ve
zes, uma excessiva tendencia para a formata~ao museo-
16gica, demasiado materializada e ate redutora do essen
cia!. A mostra indiscriminada de artefactos, por se terem 
constitufdo em passado nao opera por si s6 a passagem do 
imaterial para o domfnio do visfvel (GUILLAUME, 1990). 
Por outro lado, esta tendencia para produzir cidade apenas 
pelo restauro das condir;:oes pre-existentes, seguindo uma 
perspectiva demasiado paralisante do tempo, dificul ta tam
bern o confronto com novas linguagens arquitect6nicas, 



capazes de sincronizar os tecidos urbanos e operar a par
ti~ao ou complementaridade entre passado e presente. 

No segundo caso, por regra onde os tra~os de moder
nidade estao menos presentes, a conserva~ao do que e 
passive! ser entendido por patrim6nio - ate mesmo o facto 
de se tratar de patrim6nio - , e de diffcil apreensao por 
parte das popula~oes. A valora~ao do que e tradicional e 
sentida como defini~ao exterior, sen do na comunidade local 
a concepyao de patrim6nio associada a tudo que e retr6-
grado, lembrando OS estados de carencia multipla muitas 
vezes de vivencia tao proxima, a precariedade material da 
existencia, que s6 a recente desruraliza~ao, como o adven
to da modernidade aliviou. 0 desejo de aceder aos pa
droes e esti los de vida que associam a ideia de progresso 
e, as vezes, bern mais forte do que a vontade de preservar 
os precipitados materiais da cultura ou culturas locais, 
somente julgados relevantes porque esteticamente 
destacaveis pelos outros, quer se trate dos poderes exte
riores ou de urn ou outro exemplo de frui~ao do campo 
como opyao de vida pelos neo-rurais em ruptura com a 
"tecnocracia am6rfica" da grande cidade. 

2. 0 ALARGAMENTO DE UM CONCEITO 

A no~ao de patrim6nio e cada vez mais abrangente, 
tendo-se alargado do material ao imaterial, do objecto 
localizado ou do simples monumento evocativo, a conjun
tos territoriais mais vastos, as paisagens e ate mesmo, aos 
c6digos geneticos e a biodiversidade. Dito isto, pode pa
recer que se caminhou do simples ao complexo e que a 
ideia de protecyao apenas compareceu recentemente. Ora, 
0 que e novo e apenas a visao integradora globalizante e 
a intensidade ou o drama com que, sobretudo na segunda 
metade deste seculo, se vive a perda. 

A protec~ao da natureza e recorrente quase desde o 
neolftico, se bern que se tenha centrado praticamente de 
forma exclusiva na protec~ao de recursos quer se tenha 
tratado da caya ou da regenera~ao florestal. Mais tarde, as 
ideias transcendentais de natureza "pura", ou de harmonia 
da natureza de raiz divina, na esteira do romantismo e 
naturalismo de Humboldt, conduzem a ac~oes pontuais de 
protec~ao de paisagens de alto valor estetico ou de santua
rios naturais ainda nao tocados pela ac~ao humana. Aqui 
e a no~ao de dadiva, entendida como Iegado ou como 
oferta, que prevalece, tendo a transmissao as gera~oes 
seguintes o significado de heran~a a preserva.r. Depois sao 
as associa~6es naturalistas de protec~ao da natureza que, 
emergindo no dealbar do sec. XX, reunem esfor~os para 
a cria~ao de reservas que possibilitem evitar a extin~ao de 
especies em risco (LEFEUVRE, 1990) e que estao na base do 
ro Congresso Internacional para a Protec~ao da Natureza, 
realizado em 1923 em Paris. 

Estas iniciativas pioneiras e voluntaristas vao, a partir 
dos anos 60, quando o poder politico come~a a tomar 
consciencia da fragilidade ambiental em que assentava o 
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crescimento econ6mico, encontrar suporte legal, nomea
damente no que se refere a cria~ao dos primeiros parques 
naturais, ainda herdeiros de uma visao dicot6mica de uma 
natureza primeira, portanto cristalizavel, e uma natureza 
segunda, portanto utilizavel, posi~ao que, como se sabe, 
se vai esbatendo face a crescente consciencializa~ao co
lectiva da indissociabilidade Homem/Natureza e das fron
teiras que balizam o livre arbftrio da ac~ao humana. 

Se a ideia de protec~ao da natureza e, como vimos, 
muito antiga, s6 no renascimento e por via da pintura 
Flamenga o conceito de natureza enquanto ideia pura se 
transforma em facto, em objecto visfvel, e, enquanto re
presenta~ao da natureza, se transforma em paisagem. Se 
foi a arte que a partir de quatrocentos verteu o campo em 
paisagem, a mitifica~ao do campo enquanto bern de con
sumo somente se massificou no p6s-guerra, o que, para
doxalmente, ocorreu em sintonia com a fase da sua mais 
profunda degrada~ao estetica. A beleza da paisagem rural 
e uma inven~ao urbana, de citadinos, ate porque a esma
gadora maioria dos camponeses privilegiam, no reconhe
cimento estetico do meio em que vivem, os elementos que 
fazem sentido do ponto de vista da produ~ao agrfcola 
(ROGER, 1997). A palavra paisagem soa mais como con
junto de normas restritivas impostas do exterior (constru
~ao, aduba~ao qufmica, etc.), enquanto formula limitadora 
da liberdade individual. 

0 declfnio da agricultura camponesa, pela submissao 
do campo a l6gicas produtivistas, determinou o esvazia
mento dos espa~os sen-anos e operou transforma~6es nos 
sistemas de cultura atraves da tendencia para a especia
liza~ao e monocultura ou, em termos de paisagem rural, 
para a monotonia de horizontes e isomorfismos que 
transparecem nos milhares de hectares ininte1ruptos de 
pastagens artificiais, nos imensos campos ,de cereais, na 
horticultura intensiva, nos perfmetros de rega ou nas geo
metricas florestas de produ~ao. 

• Embora, a paisagem rural dos nossos dias niio possa 
nem deva ser !ida apenas como resultante das modifica
~oes operadas nas ultimas decadas, dado que tambem foram 
importantes as que anteriormente ocorreram, no sec. XVI 
e sobretudo no XIX, parece evidente que estas nunca 
anteriormente tinham sido ao mesmo tempo tao rapidas, 
porque praticamente se fizeram no decurso de uma gera
~ao, nem tao profundas, a ponto de serem os conjuntos 
paisagfsticos anteriores as polfticas produtivistas do p6s
-guerra, redutora e amalgadamente designados como tra
dicionais. 

Fora deste tradicional estiio tambem os regimes inten
sives de produ~ao animal, alicer~ados na manipula~iio 
genetica e nao nos processos de selec~iio natural ditos 
empfricos, a exemplo do "melhoramento" genetico dos 
bovinos de Ieite e carne, ou dos pequenos ruminantes e 
que fez desaparecer ou que, pelo menos nalguns casos, 
teve como consequencia a quase extin~ao de ra~as menos 
produtivas. Algumas destas ra~as aut6ctones s6 recente
mente tern sido valorizadas (rendibilizadas), atraves de 
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associac;:ao de produtores, constituindo-se como bern eco
n6mico (por via da certificac;:ao) e identificadas como 
patrim6nio do mundo rural. Ao serem protegidas por in
dicac;:oes de proveniencia geognifica, possibilitam assim a 
manutenc;:ao de urn patrim6nio genetico que, dada a sua 
boa adequac;:ao mesol6gica e territorialidade especffica 
importa preservar'. 

A evoluc;:ao das polfticas conducentes a preservac;:ao do 
patrim6nio monumental e arquitect6nico, por outro lado, 
s6 aparentemente trilhou caminhos muito distintos dos se
guidos pelas restantes componentes patrimoniais. Desde 
as iniciativas levadas a cabo no seculo passado visando a 
reorganizac;:ao das artes e do respective ensino, quando se 
generalizava a institucionalizac;:ao do ensino publico, e 
numa altura em que as exaltac;:oes nacionalistas das ulti
mas decadas de oitocentos, na fase de expansao colonial, 
atingiam o auge, que se assiste a urn crescente interesse pe
los feitos her6icos e pelos sfmbolos monumentais o que nao 
foi contradit6rio com a promoc;:ao dos meios tecnicos e tecno-
16gicos que, em grande medida e simultaneamente, foram 
os principais estimuladores das exposic;:oes universais. 

Urn dos primeiros documentos de referencia2 e a desig
nada Carta de Atenas, de 1931, que ex prime as conclusoes 
da conferencia promovida pelo Servic;:o Internacional de 
Museus, organismo dependente da Sociedade das Nac;:oes 
(LOPES, 1996, p. 12). A carta visa promover a protecc;:ao 
dos monumentos tentando respeitar a obra hist6rica e ar
tfstica do passado, sem proscrever o estilo de qualquer 
epoca3• A Conferencia e nao s6 pioneira como vanguardista, 
na medida em que se refere a cuidados a ter na constrlll;:ao 
de ediffcios sobretudo na vizinhanc;:a de monumentos, ao 
respeito de certos conjuntos ... particularmente pitorescos 
e ao papel da educac;:ao no consubstanciar desse respeito. 

No p6s-guerra, avultam as cartas e convenr;:oes produ
zidas a partir de iniciativas da UNESCO e do Conselho da 
Europa. Em 1954, esta ultima instituir;:ao, assina, em Paris, 
a Convenc;:ao Cultural Europeia para o estudo mutuo entre 
pafses atraves da lingua, da hist6ria e da civilizar;:ao, en
quanta a Unesco promove a Convenc;:ao de Haia para a 
Protecc;:ao dos bens culturais em caso de conflito armada. 
Foram considerados bens culturais independentemente da 
origem ou da propriedade: "os bens, m6veis ou im6veis, 
que apresentem uma grande importancia para o patrim6-

1 As medidas agro-ambientais resultantes da reforma da PAC de 1992 
tern como objectivo, alem da diminuic;:ao dos efeitos poluentes da agri
cultura, apoiar a manutenc;:ao dos sistemas agrfcolas tradicionai.s extensi
vos, onde se incluem os sistemas policulturais do Norte e Centro, a 
fruticultura tradicional ou o apoio a manutenc;:ao das rac;:as aut6ctones 
ameac;:adas de extinc;:iio. 

2 Ainda que desde o seculo XIX tenha sido promovida a discussiio 
por Ruskin, Yiollet-le-Duc ou Morris, e produzida diversa legislac;:ao, em 
diferentes parses da Europa, tendcnte a proteger ou reconstruir o patrim6-
nio, sobretudo monumental, frequentemente encontrado em decadencia. 
Peter LARKHAM, na obra Conservation and rhe city, refere-se a estas e 
outras perspectivas no sub-tema que designa por The Historical 
Background Ia Conservation (pp. 33 a 59). 

J Carta de Arenas, n• I, 1931. 
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nio cultural dos povos, tais como os monumentos arqui
tect6nicos, artfsticos ou hist6ricos, religiosos ou Jaicos, os 
sftios arqueol6gicos, os conjuntos de construr;:oes que, 
enquanto tal, apresentem urn interesse hist6rico ou artfsti
co, as obras de arte, os manuscritos, livros e outros objec
tos de interesse artfstico, hist6rico ou arqueol6gico, assim 
como as colecc;:oes cientfficas e as colecc;:oes importantes 
de livros, arquivos ou de reproduc;:oes de bens ... ". 

Na Carta de Veneza, de 1964, o tema e a conservar;:ao 
e o restauro de monumentos e sftios, representando urn 
muito significative alargamento ao nfve1 dos conceitos. 
Aqui, a nor;:ao de monumento hist6rico compreende a cria
r;:ao arquitect6nica isolada bern como o sftio urbana ou 
rural que e testemunho duma civilizac;:ao particular, duma 
evolur;:ao significativa ou de urn acontecimento hist6rico. 
Estende-se nao s6 as grandes criac;:oes como as obras 
modestas que adquiriram com o tempo urn significado 
cultural. 0 preambulo enquadra esta definic;:ao exortando 
a unidade dos valores humanos e a partilha e responsabi
lizac;:ao solidaria de urn patrim6nio comum a transmitir a 
gerar;:oes fu turas4

• 

0 crescente abandono das areas mais transformadas em 
detrimento de operar;:oes de especular;:ao imobiliaria amar
radas as novas acessibilidades, teve como resultante urn 
crescendo de preocupac;:ao com a necessidade de reutilizar 
e proceder a revitalizar;:ao das areas que se foram desqua
lificando de forma a promover 0 retorno a cidade tradi
cional ou ante-modernista. 

Seguiram-se, no ambito do Conselho da Europa, con
venc;:oes sobre o Patrim6nio Arqueo16gico (Londres, 1969 
e La Valeta, 1992), Patrim6nio Arquitect6nico (Amester
dao, 1975; Granada, 1985) ou Arquitectura Rural (Grana
da, 1976), enquanto sob os auspfcios da Unesco foram 
realizados encontros para a Protecc;:ao do Patrim6nio 
Mundial, Cultural e NaturaJS (Paris, 1972) (Fig. 1) ou a 

4 A Carta de Veneza foi aprovada no decurso do II Congresso lnter
nacional de Arquitectos e T~cnicos de Monumentos Hist6ricos, reunido 
em Yeneza de 25 a 31 de Maio de 1964. 

5 I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 
ARTICLE I 
Aux fins de Ia presente Convention sont consideres comme "patrimoine 

culture!": 
- les monuments: oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 

monumentales, elements ou structures de caract~re archeologique, 
inscriptions, grottes et groupes d 'elements. qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de l' histoire, de !'art ou de Ia science, 

- les ensembles: groupes de constructions isolees ou reunies, qui, en 
raison de leur architecture, de leur unite, ou de leur int~gration dans le 
pay sage, ont une valeur universe lie exceptionnelle du point de vue de 
I' histoire, de I' art ou de Ia science, 

- les sites: oeuvres de l' homme ou oeuvres conjuguees de l'homme 
et de Ia nature, ainsi que les zones y compris les sites archeologiques qui 
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, 
esthetique, ethnologique ou anthropologique. 

ARTICLE 2 
Aux fins de Ia presente Convention sont consideres comme "patrimoine 

nature!": 
- les monuments naturels constitucs par des formations physiques et 
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Fig. 1 - "Sftios" inscritos na lista do Patrim6nio Mundial 
Fonte: Direq:ao Geral dos Ediffcios e Monumentos Nacionais 

salvaguarda dos conjuntos hist6ricos e tradicionais (Nai
robi, 1976). 0 Conselho Internacional dos Monumentos e 
dos Sftios (ICOMOS), uma ONG, promoveu os temas do 
Turismo Cultural (Bruxelas, 1976), dos Jardins Hist6ricos 
(Floren~a. 1981) ou das Cidades Hist6ricas (1987). De 
uma forma geral, a evolu~ao destes documentos desde os 
anos trinta reflecte urn aumento da abrangencia evitando 
ignorar alguma componente do patrim6nio, uma acentua
da redu~ao aos problemas do patrim6nio monumental e a 
preocupa~ao em introduzir urn canlcter dinamico e rela
cional do patrim6nio com as areas envolventes, numa cla
ra oposir,;ao ao caracter estatico dos conceitos iniciais. Si
multaneamente, adquirem maior destaque a importancia 
da gestao de inventarios, da constituir,;ao de zonas de pro
tec~ao e reserva ou de aprofundamento de conhecimentos 
cientfficos. 

3. MEM6RIA, MONUMENTOS NACIONAIS E 
EXALTA(::AO PATRI6TICA EM PORTUGAL 

No sec. XIX, Alexandre Herculano ao impulsionar uma 
nova concep~ao de hist6ria nacional, conferiu urn papel 
de destaque aos monumentos nacionais, facto que ganhou 
especial expressao com a publicar,;ao dos Opusculos entre 

biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue csthetique ou scientifique. 

- les formations gcologiques et physiographiques c t les zones 
strictement dclimitees constituantl'habitat d'especes ani male et vegetale 
menacees. qui ont une \ aleur universelle exceptionnelle du point de vue 
de Ia science ou de Ia conservation. 

- geologiques les sites naturels ou les zones naturelles strictement 
delimitees, qui ont une valeur univer- selle exceptionnelle du point de 
vue de Ia science, de Ia conservation ou de Ia beaut6 naturelle. 

Convention pour Ia Protection du Patrimoine Mondial, Culture! et 
Nature!, 1972. 

1872 e 1873 onde e utilizada a designar,;ao Monumentos 
Patrios (RosAs, 1995). A1em disso, o processo de reforma 
das Belas-Artes come~ou tambem por lan~ar novas preo
cupar,;oes ao nfvel dos ediffcios em especial aqueles com 
interesse para o Pafs alargando assim a pertinencia de uma 
problematica que ganhava novos adeptos, face as imensas 
rectificar,;oes e rearranjos urbanfsticos de matriz positivista 
cuja "sanha destruidora" foi primorosamente glosada por 
Ramalho. Depois, a posse pelo Estado de numerosos edi
ffcios passfveis de ser classificados como monumentos 
nacionais responsabilizava-o nao s6 pela degrada~ao como 
tambem pelas destruir,;oes que se sucederam a guerra civil, 
o que desembocani num processo que, iniciado em 1880, 
ira culminar, na sua fase inicial, com a apresenta~ao do 
relat6rio e mapa acerca dos edif£cios que devem ser clas
sificados monumentos nacionais. A partir de 1882, sao 
criadas comissoes concelhias com o firn de inventariar os 
monumentos dignos de rnenr,;ao o que se arrastara ate 16 
de Junho de 1910, altura em que e publicada a lista dos 
monumentos nacionais, correspondendo a classifica~ao de 
urn pouco rnais de 400 irn6veis. 

A questao do patrim6nio foi essencial na genese e 
consolida~ao do Estado Novo. 0 nacionalismo exacerba
do p6s primeira guerra rnundial, a ja ancestral crise de 
identidade nacional e a instabilidade do perfodo p6s 
Sidonista, abrem o caminho a rnobiliza~oes por objectivos 
nacionalistas a imagem do que sucedia em Espanha e na 
Italia de Mussolini. Foi urn dos rneios de prornover a 
exalta~ao nacional, de aproximar de uma irnagem rustica 
de algumas areas urbanas (a ra~a portuguesa encontra-se 
na quietude rural e nao na degradar,;ao urbana que a cor
rompe), de prornover a rnonurnentalidade nos ediffcios 
publicos, de fornentar uma linguagem arquitect6nica de 
feir,;ao "nacional", teorizada por Raul Lino, mais tarde 
denorninada de "portugues suave", e que viria a interpor
-se a fugaz difusao do rnodernismo dos anos 30. 0 patri-
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m6nio deixa de ser apenas monumental, embora tambem 
0 seja, e alarga-se a "conserva9ii0" da ruraJidade, essencia 
do lusitanismo. 

No que respeita a primeira componente e determinante 
o papel desempenhado pela Direc9ii0 Geral dos Ediffcios 
e Monumentos Nacionais, criada em 25 de Maio de 1929, 
nao s6 pela defini9iio, mas tambem pelo consolidar e di
fundir de uma certa concep9iio de patrim6nio edificado, 
aquela que tenta alimentar o imagim1rio nacionalista e tra
ta de forma isolada o monumento, "desafogando-o" do 
tecido envolvente. Depois o Decreto n° 20985, de 20 de 
J ulho de 1933, cria as figuras de monumento nacional e 
interesse publico, acrescentado em 1949 da categoria dos 
valores concelhios. 

A segunda componente move-se num registo comple
mentar. Transparece na campanha pelo "ressurgimento 
etnico" (Ant6nio Ferro) que atraves da busca das rafzes 
portuguesas na ruralidade e da correlativa promo9iio da 
tradi9iio popular procura criar e inculcar a ideia de espe
cificidade nacional, assente na diversidade de culturas que 
emergem da prolifera9iio de estudos etnol6gico-folcloristas 
coevos e cujo precipitado mais visfvel se plasmou na 
Exposi9iio do Mundo Portugues de 1940. Nesta ruralidade 
a memoria e essencialmente material, sendo quase imanente 
na sua referencia territorial. Suficientemente diferente de 
Provincia para Provincia, e ao mesmo tempo definidora 
da pureza Minhota ou Alentejana, duma pureza depurada 
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e autentica. Embora em Portugal, este novo desvendar do 
ruralismo sobre as sequelas do romantismo oitocentista, 
niio tenha tido, a exemplo de outros pafses europeus, urn 
papel decisivo para a genese do Estado-Na9iio, como e 
6bvio, foi, no entanto, essencial na forma9iio de certas 
imagens da nacionalidade (SILVA, 1997). 

Na evoluc;:iio da classifica9iio do patrim6nio nacional, 
destacam-se para alem do arranque inicial nos estertores 
da monarquia, 0 pacote de 1933, posterior a aprova9ii0 
legislativa, numa fase de afirma9iio do Estado Novo, a 
exemplo do que aconteceu em 1977 numa fase de esta
biliza9iio p6s-revolucionaria, incidindo sobre im6veis 
privados mas tambem evidenciando novos interesses, a 
exemplo do Parque Nacional da Peneda-Geres. Em termos 
de produ9ii0 legislativa, no p6s 25 de Abril, destaca-se a 
Lei n° 13/85 do Patrim6nio Cultural Portugues6, enquanto, 
a partir de 1994, as propostas de classifica9iio com base 
nos PDM's adquirem especial evidencia, consubstanciando 
a maturidade do municipalismo, ao que acresce, em 96 e 
97, o impulso classificativo da polftica implementada pelo 
Ministerio da Cultura (Fig. 2). 

0 patrim6nio, tem-se portanto revelado como elemento 
simb6lico indispensavel a exalta9iio nacionalista dos valo
res patrios, ainda que o papel de afirma9iio de mudan9a, 
tambem de regime, surja como uma evidencia incontor
navel. 
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Fig. 2 - Intervenyoes regulamentares de protec9liO 
Fonte: Direcylio Geral dos Ediffcios e Monumentos Nacionais 

6 Em Dezembro de 1996, o Ministerio da Cultura, nomeou uma co
missao com o objecrivo de apresentar um pmjecro de proposta de Lei de 
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bases do parrim6nio cultural. Em Mar~o de 1998, fo i conclufda a fase de 
discussiio publica do relat6rio imercalar. 
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