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0 NOVO URBANISMO: 
CONVERGENCIAS EM DIFERENTES MATRIZES CULTURAIS 

Os perfodos de maior integra~ao territorial, seja qual 
for a escala, conesponderam sempre a uma maior aproxi
ma~ao entre povos, favorecendo a adop~ao comum de 
certos comportamentos e a valoriza~ao dos locais com 
melhor acessibilidade para a explora~ao de contactos e 
desenvolvimento de trocas. 

E assim que os sucessivos movimentos no sentido da 
aproxima~ao mundial dos povos e das suas economias, 
que justificaram em determinado memento o uso do termo 
mundializa~ao, influenciaram o desenvolvimento de ci
dades e contribufram para o alargamento do processo de 
urbaniza~ao. A globaliza~ao em curso constitui urn pode
roso motor da urbaniza~ao das popula~6es atraves do 
Mundo. 

0 alargamento da urbaniza~ao a todos os continentes, 
regi6es, culturas e pafses, refor~ou urn elevado grau de 
comunalidade no que concerne as dimensoes funcional e 
cultural do fen6meno. A grande mobilidade da informa
~ao, do capital, do trabalho e dos comportamentos e urn 
poderoso factor de aproxima~ao/uniformiza~ao dos dina
mismos da urbaniza~ao. Em contrapartida, os mesmos e 
outros factores (tens6es sociais e raciais, evolu~ao 
tecnol6gica, ... ) provocam altera~6es nas formas e nos 
conteudos que revestem actualmente o processo de urba
niza~ao, com notaveis diferencia~oes culturais. 

Assim, ao mesmo tempo que o Mundo caminha para a 
urbaniza~ao generalizada das popula~oes, a cidade deixou 
de ser o espa~o exclusive da vida em urbanismo. S6 por 
carencia de outros conceitos e para facilidade no estabe
lecimento de compara~oes, no tempo e no espa~o, se con
tinuam a designar como cidades extensos segmentos de 
espa~o urbanizado que de modo algum configuram a ci
dade, nas suas multiplas vertentes: ffsica, formal, estetica, 
social, econ6mica e polftica. 

A MATRIZ AMERICANA 

Por raz6es que se prendem nao s6 com o estadio avan
~ado no processo de globaliza~ao, mas tambem com 
determinantes especfficas do processo de evolu~ao polfti
ca, social e cultural da sociedade americana, os Estados 
Unidos da America tern observado transforma~6es muito 
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importantes e aceleradas nas cidades e no espa~o urbano 
em geral, mormente ao Iongo do ultimo meio seculo 
(KANTOR, 1995). 

A cidade constitui nao s6 urn instrumento decisivo na 
ocupa~ao e constru~ao do espa~o americano, como, em 
paralelo com a terra e o mundo rural, urn dos pilares da 
identifica~ao nacional. Enquanto o espa~o rural permitia a 
afirma~ao aut6noma das varias matrizes culturais, a cida
de, na sua multiculturalidade, promovia a nova cultura, a 
integra~ao, atraves do classico processo de urbaniza~ao/ 
/americaniza~ao dos imigrantes. 

A estrategia de ocupa~ao e domina~ao do territ6rio, por 
urn !ado, e a rapida e generalizada industrializa~ao, por 
outro, conferiram a cidade o papel determinante na cons
tru~ao dos Estados Unidos da America. A cidade, iden
tificavel como tal em qualquer parte do Mundo, torna-se 
o espelho da nova sociedade e a sua arena de afirma~ao. 

Os transportes por barco (fluvial e marftimo) e por 
comboio constitufram os suportes infra-estruturais do de
senvolvimento urbano do Pafs, mas eo autom6vel que vai 
muito rapidamente dar nova forma e maior expressao ao 
fen6meno urbano nos Estados Unidos. Como tao bern o 
sintetizou Lewis Mumford, enquanto o caminho-de-ferro 
foi urn instrumento centralizador e concentrador da popu
la~ao e das actividades econ6micas, o autom6vel, o sfm
bolo da era "neotecnica", e urn instrumento desconcentrador 
e descentralizador (MuMFORD, 1938; 1961). Assim, enquan
to ao ·comboio correspondeu a cidade compacta, pro
longando-se por suburbios coesos e contfnuos, ao autom6-
vel vai corresponder, progressivamente, urn espa~o menos 
coeso e menos articulado. Numa primeira fase, todavia, 
entre as duas guerras, o autom6vel ainda alimentou algu
mas utopias, bern inscritas na matriz cultural americana. 
Desde a Broadacre de Frank Loyd Wright ao projecto de 
concilia~ao entre o autom6vel e o peao experimentado em 
Radburn. Mas o autom6vel nao se ficou pelas novas 
periferias, alimentando o comboio, que por sua vez era 
compatfvel com a cidade compacta. 

Ap6s a Segunda Grande Guerra, a necessidade de dar 
Iugar ao autom6vel, o novo ordenador do espa~o e das 
actividades, come~ou a alterar a propria essencia da cida
de, que e invadida por vias rapidas. Conjugado com ou
tros factores que contribufram para a desvaloriza~ao do 
espa~o citadino, o autom6vel levou ao progressive 
abandono da cidade, primeiro por parte da classe media e 
depois por parte tambem de muitas empresas, tanto da 
industria como dos servi~os. 
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Esse abandono gerou a desvalorizac;:ao e obsolescencia 
da cidade, fazendo aumentar o peso dos grupos de menor 
rendimento, em grande medida pertencentes ao que nos 
Estados Unidos se vai designando por minorias etnicas, 
mas que em muitas cidades representam de facto a maio
ria. Percebe-se assim que muitas das principais cidades 
americanas tenham eleito cntretanto mayors negros. 

Entretanto, o que fora a cidade e agora urn conjunto de 
massas urbanas, que mal gravitam em torno do antigo 
nucleo. Massas urbanas funcionalmente especializadas e 
socialmente segregadas. Areas de habitac;:ao, de trabalho e 
de consumo, conectadas por rodovias, unicos elementos 
ordenadores da paisagem. 0 mall, junto da intercepc;:ao de 
duas ou mais rodovias de grande capacidade, com boas 
acessibilidades tanto a locais de trabalho, como de resi
dencia, constitui a centralidade de referencia. Af se encon
tram, consomem, vivem e revivem os novos/velhos dra
mas da vida, dos novas urbanitas. Woody Allen e Betty 
Midler evidenciam-no, num filme delirante, mas muito 
agarrado ao quotidiano real (Cf. GARREAU, 1991; GoLDFIELD 
and BROWNELL, 1979). 

A metr6pole, a cidade-mae, guarda ainda urn valor sim
b6lico, decorrente nao s6 do patrim6nio edificado, mas 
sobretudo do patrim6nio imaterial, que e a sua mem6ria, 
em que por vezes sobreleva o proprio top6nimo: Filadel
fia, Cleveland, Baltimore, Detroit, Bufallo, Los Angeles, 
Cincinatty.. . man tern portanto uma certa dimensao como 
centros do poder, da cultura e do saber, mas para a maior 
parte da classe media nao sao ja lugares habitaveis. 

Sao todavia ainda lugares onde o neg6cio e possfvel. 
Por vezes mesmo o grande neg6cio, geralmente no con
texto de ambiciosos projectos de "renascimento urbana"
urban renaissance - em muitos casas ancorados no desen
volvimento imobiliario de frentes ribeirinhas, conquista
das a antigas infra-estruturas portuarias abandonadas (Cf. 
FRIEDEN and SAGALYN, 1989). 

OS PAISES MENOS DESENVOLVIDOS 

Neste conjunto de pafses, muito diferenciados nos pia
nos cultural, polftico e de perspectivas de transformac;:ao, 
as situac;:oes do desenvolvimento urbana e das cidades sao 
tambem muito diversas (BAIROCH, 1985). 

Em primeiro Iugar e necessaria distinguir o nfvel de 
heranc;:a cultural urbana, que vai desde a nao existencia na 
generalidade dos pafses da Africa ao sui do Saara, ate a 
pujanc;:a das antigas civilizac;:oes urbanas do sub-continente 
Industanico ou da China. Nestas ultimas, porem, nao obs
tante a originalidade, o nfvel de sofisticac;:ao e o desenvol
vimento destas civilizac;:oes urbanas, as diferentes re
correncias da cidade e do capitalismo - da colonizac;:ao, da 
industrializac;:ao e, na actualidade, da chamada era pas-in
dustrial - dominaram ou ate apagaram as heranc;:as. A 
grande excepc;:ao e a cidade muc;:ulmana, que se manteve, 
em diferentes tipos e nfveis de desenvolvimento econ6mi-
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co, social e polftico, de Marrocos a India, da Asia Central 
ao Mar Vermelho. No entanto, devemos ter em conta que 
a cidade muc;:ulmana e essencialmente uma variante da 
cidade greco-latina, entroncando directamente na sistema
tizac;:ao do urbanismo grego, que nos foi legado, entre 
outros, por Arist6teles. 

Percorrendo nas diferentes partes do mundo o que fa
ram pafses colonizados, podemos encontrar a imposic;:ao 
de modelos ocidentais (ou muc;:ulmanos), que criam lac;:os 
de familiaridade: ao Iongo da America Latina, no que 
concerne os seculos XVI a XIX, na Africa do seculo XIX 
e primeira metade do actual, na Asia, sobretudo com a 
consolidac;:ao do poderio britanico na India, na Malasia, na 
China (ap6s a Guerra do Opio). 

Outra forma de olhar a difusao (imposic;:ao) de urn 
modelo e a partir das varias etapas da mundializac;:ao, mais 
marcadas com a generalizac;:ao da navegac;:ao maritima a 
vapor e do caminho-de-ferro: as modernas cidades por
tuarias, interfaces destes dois modos de transporte, consti
tuem urn vasto conjunto relativamente homogeneo - nao 
s6 no sftio e na func;:ao, mas tambem no modelo urba
nfstico e ate nos estilos arquitect6nicos prevalecentes. E 
impressionante, por exemplo, o ar de fallli1ia de muitas 
cidades que tiveram urn periodo de euforia econ6mica e 
urbanfstica nos primeiros 30 anos deste seculo - do Paci
fico ao Atlantica: os cais, os conjuntos de armazens, que 
pela primeira vez sao construfdos em betao armado, as 
correntezas porticadas, de varios sucedaneos da art-deco e 
do modernismo, mas sem perderem o c6digo genetico, o 
lettering modernista ... 

Ap6s a Segunda Grande Guerra e, genericamente, com 
a descolonizac;:ao dos territ6rios ocupados pelas potencias 
ocidentais, vai assistir-se a urn nipido inchamento destas 
cidades resultantes de sociedades e de economias duais, 
justapostas. Para o facto contribufram varios factores, 
sobrelevando-se o aumento rapido da populac;:ao, a pres
sao demognifica nos campos e, apesar de tudo, a esperan
c;:a que os pobres tinham nas cidades, onde mesmo que 
nao encontrassem trabalho, podiam aceder a uma alimen
tac;:ao mfnima, ja que af estava assegurada pelo menos a 
possibilidade de distribuir alimentos. 

Este processo prolonga-se ao Iongo dos anos 60 e 70. 
Em breve, porem, na maior parte das grandes metr6poles 
do Terceiro Mundo, o crescimento passaria a ser mais o 
resultado do saldo natural da populac;:ao residente, que do 
saldo migrat6rio. Hoje, nalguns pafses, a taxa de urbani
zac;:ao ultrapassa os 50% - ou seja, ja ha mais populac;:ao 
nas cidades do que nos campos. E nas cidades, apesar de 
tudo, existem melhores condic;:oes sanitarias. 

Esta situac;:ao de grandes concentrac;:oes de mao-de-obra 
sem emprego nas cidades e a melhoria das acessibi lidades 
- do autom6vel, do comboio e do aviao, vao alterar com
pletamente a natureza dos movimentos migrat6rios. Antes 
de mais verifica-se que os grandes focos emissores de 
trabalhadores migrantes passaram a ser as cidades e nao 
os campos, sobretudo nas migrac;:oes internacionais; mas 



tambem no interior de urn pafs como o Brasil, onde as 
grandes planta~oes de cana de a~ucar contratam nas fave
las das grandes cidades miio-de-obra sazonal. E o contras
te entre o b6ia-fria, o emigrante urbano que trabalha na 
agricultura, e o que foi o pau de arara, o emigrante rural 
do Nordeste que procurava salva~iio nas metr6poles do 
Sui. 

Nos anos 80 e 90 os principais focos emissores de 
trabalhadores emigrantes entre pafses, na Asia (Filipinas, 
TaiHindia, India, PaquisHio) ou na Africa, sao as grandes 
cidades, e o meio de transpmte mais utilizado e o aviiio. 
A mobilidade e maior que nos anos 50 a 70, os retornos 
mais frequentes, a adapta~iio a novos ambientes e mais 
facil, mas o enraizamento mais diffcil e menos frequente 
- niio ha uma urbaniza\=iio, mas, frequentemente, urn cho
que entre diferentes culturas urbanas. Esta diferen\=a muito 
nftida pode testar-se, por exemplo, no confronto entre a 
emigra\=iiO portuguesa para Fran~a nos anos 60, essencial
mente de rurais, e a actual emigra\=iiO de Angola e de 
outros pafses africanos para Portugal, essencialmente de 
trabalhadores que nesses pafses viviam em meio urbano. 

Entretanto, tambem nos pafses em desenvolvimento se 
observa o aparecimento de novas formas de urbanismo, 
desde os eixos de urbaniza\=ao ao Iongo das principais 
rodovias, a urbaniza\=iio in situ, resultante da industrializa
\=iiO de areas rurais muito densas dotadas de boas aces
sibilidades, de que a Mahisia meridional, entre Malaca e 
Singapura, oferece urn exemplo muito interessante, ou ao 
crescimento de extensas manchas de habitat periurbano, 
como se observa num grande numero de metr6poles do 
Terceiro Mundo, da America Latina ao Norte de Africa, a 
fndia e a China. 

Entre esse periurbano e a cidade consolidada, em sftios 
desqualificados por razoes ambientais, culturais ou 
s6cio-econ6micas, ocorrem grandes manchas de habitats 
instliveis, de abrigos das mais variadas formas e materiais, 
onde se sedimenta uma nova cultura urbana, que mais do 
que uma cultura da pobreza e uma cultura da instabilida
de. A questao que se coloca e a da consolida\=iiO destes 
habitats. Que decerto ocorreni em muitos casos, mas niio 
em todos. E quanto tempo levani? Que novas formas ur
banas irao emergir? Que movimentos sociais e que trans
forma9oes polfticas se irao operar nestas areas urbanas, 
ingovernaveis aos olhos de urn ocidental? 

Uma questiio recorrente, em estudos e relat6rios, e a do 
papel da urbaniza9ao no processo de desenvolvimento das 
regioes mais pobres, sobrepovoadas e com baixos Indices 
nos pianos educativo, sanitario e tecnol6gico. 

Durante muito tempo, ate aos anos 80, a urbaniza9ao 
era vista como urn processo negativo, a migra9iio massiva 
de gente dos campos para as cidades s6 levatia a urn 
agravamento das condi9oes de vida. Nos ultimos anos 
deu-se uma revisao nesta perspectiva e, para muitos, a 
urbaniza9ii0 passou a ser considerada como urn mal me
nor. Hoje em dia as grandes fomes, as popula96es devas
tadas por epidemias e carencias de varia ordem, veri-
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ficam-se sobretudo nos campos, onde os trabalhadores 
rurais e camponeses pobres nao resistem a variabilidade 
dos elementos climaticos ou a rapacidade de novos inte
resses fundiarios, como se verifica no interior do Brasil 
Central e Setentrional. 

Nas areas urbanas e mais facil a provisao das neces
sidades basicas; o controlo da natalidade e mais eficaz; o 
acesso a educa9ii0 esta minimamente garantido; apesar de 
todas as carencias, violencias e opressoes, o habitante das 
areas urbanas esta de certo modo numa situa9ao seme
lhante ao do campones medieval que conseguia atingir a 
urbanidade - sente o "ar da liberdade". 

A urbaniza9iio permite a esperan9a nalguma mobilida
de social, encetando-se muitas vezes urn processo 
interactivo entre regenera9iio social e regenera9iio urbana. 
0 sucesso de algumas cidades de pafses menos desenvol
vidos e o sucesso dos seus habitantes e das suas econo
mias, e tern sido pela via do desenvolvimento urbano que 
alguns pafses tern conseguido encetar urn processo de 
desenvolvimento com sustentabilidade social e econ6-
mica. 

A segunda metade do seculo XX viu entretanto emergir 
a cidade fora do contexto regionaVnacional imediato. Vanos 
autores falam mesmo no renascimento da cidade-estado e 
na necessidade de rever certos conceitos relativos a ocu
pa9iio, valoriza9iio e gestao do territ6rio (TAYLOR, 1995). 

Se alguns autores referem exemplos europeus, mormente 
dos pafses da Uniao Europeia, no sentido de procurar uma 
simetria da Europa das cidades relativamente a ja consu
mida Europa das regioes, os casos mais interessantes ocor
rem na Asia e correspondem a cidades que se desenvolve
rarn no contexto do renascimento asiatico, constituindo 
parcelas de territ6rio com autonomia polftica: Hong Kong 
e, sobretudo, Singapura. 

Curiosamente, urn e outro caso, sao afirma96es da ci
dade em plenitude - coesa e compacta, onde a tecnologia 
permitiu a adequa9ii0 das actividades e das popula96es a 
exiguidade do espa9o disponfvel, nao obstante as ansias 
por mais consumo de territ6rio, decorTentes do autom6vel 
e das praticas de lazer, que af se difundiram em grande 
escala. 

A EUROPA 

0 modelo urbano da Europa, baseado numa rede den
sa de cidades, na sua quase totalidade com largo passado 
hist6rico, tern resistido, apesar das tensoes e conflitos, de 
intensidade e natureza diversa consoante as especifici
dades de cada pafs ou regiao (BuRTENSHAW, BATEMAN and 
ASHWORTH, 1991 ). 

0 conflito mais generalizado e 0 provocado pela ina
dequa9iiO da crescente densidade do trafego autom6vel as 
infra-estruturas das cidades. Embora de forma menos ra
dical e mais escalonada no tempo do que nos Estados 
Unidos da America, o autom6vel acabou por se apropriar 
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da cidade, determinando prioridades nas infra-estruturas, 
comportamentos societais, localiza~ao das actividades eco
n6micas. 

Foi sobretudo na emergencia de urn novo padrao urba
nfstico de consume que o autom6Yel "revolucionou" as 
cidades e o urbanismo, provocando o aparecimento de 
grandes superficies e centres comerciais na periferia urba
na, com consequencias negativas para o aparelho comer
cia!, tanto dos centres urbanos como das areas residenciais 
tradicionais. 

Nao obstante, muitas cidades, de diferentes dimensoes, 
te rn conseguido resistir. A principal resposta ao repto do 
autom6vel individual reside no desenvolvimento - quan
titativa e qualitative - do transporte colectivo e da sua 
articula~ao intermodal, tanto entre diferentes formas de 
transporte colectivo, como entre o individual e o colecti
vo. Por outro !ado, tern maior sucesso os casos em que as 
cidades, e nomeadamente as suas areas centrais, nao afas
tam radicalmente o autom6vel. 

Neste capitulo observou-se nas ultimas duas decadas 
urn ressurgimento do comboio, para servi~o suburbano e 
regional (com o alargamento territorial das bacias de 
ernprego e do electrico modernizado, em via pr6pria, mais 
nipido, mais c6modo e com maior capacidade). Nas gran
des cidades o metropolitano manteve e refor~ou um papel 
muito importante. No entanto, tendo em conta o predomf
nio e consolida~ao de urn padrao de cidades de media 
dimensao (abaixo de urn milhao de habitantes), o trans
porte colectivo que nestes dois decenios mais se difundiu 
foi o do electrico nipido, tambem designado de metro li
geiro. 

Sao numerosos os bons exemplos, os casos de sucesso, 
ern cidades de diferente dimensao, mas que em geral tern 
ern comum o facto de terem estabilizado, tanto na popu
layao, como na superffcie ocupada e na localiza~ao das 
actividades econ6micas. E esta estabilidade que nao deixa 
de implicar uma permanente actualiza~ao (funcional, 
tecnol6gica e estetica), que permite consolidar urn ade
quado modelo de transportes. 

Outra dimensao dos conflitos e de natureza social e, 
nalguns casos, com uma componente etnica. Desde final 
dos anos 60 - o Maio de 68 aparece como o marco his
t6rico - ate final dos anos 70, as cidades europeias fa
ram atravessadas por uma serie de movimentos sociais 
urbanos, como resultado da crise e estertor do chamado 
mo delo fordista (JENSEN-BUTLER, SACHAR and VAN WEESEP, 
1997). 

Estes movimentos foram acompanhados de urn genera
lizado declfnio das cidades europeias, cujo indicador mais 
simples e o da evolu~ao demografica (SALLEZ, 1993), num 
processo que teve uma deriva de Norte para Sui: as cida
des do Sui da Europa, e em particular as da Grecia, parte 
da Espanha e Portugal. Foram as ultimas a ser atingidas 
pe1a "onda" de declinio/reestrutura~ao. Note-se que no caso 
de Portugal a situa~ao e diferente na medida em que o 25 
de Abril de 1974, e a consequente evolu~ao polftica, social 
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e econom1ca, por urn !ado adiaram a queda do modele 
fordista (atraves das nacionaliza~oes e outras formas de 
interven~ao do Estado) e, por outro !ado, as areas urbanas, 
e a de Lisboa em particular, cresceram "artificialmente" 
atraves da integra~ao de centenas de milhares de cidadaos 
pmtugueses vindos das ex-co16nias, ah~m de urn numero 
elevado, embora desconhecido, de emigrantes retornados 
de paises europeus. Note-se que este ultimo movimento 
tambem teve consequencias do mesmo tipo em pafses como 
a Grecia, a Jugoslavia e a Espanha. 

A este processo econ6mico, social e polftico, correspon
deu uma profunda reestrutura~ao do espa~o urbana, nas 
componentes demografica, econ6mica, social e urbano-ar
quitect6nica. Assim, a terciariza~ao (quantitativa e quali
tativa) domina a base econ6mica. A popula~ao tende a 
estabilizar nos nucleos centrais, por vezes com rejuvenes
cimento e "retorno" das classes media e media alta a areas 
centrais antes ocupadas pelo proletariado (fala-se de 
"gentrifica~ao"). 

A reabilita~ao conjuga-se com esquemas de renova~ao 
profunda de areas industriais abandonadas, em muitos casos 
em l ocal i za~oes ribeirinhas (do mar ou de rios), o que 
origina mesmo uma terminologia especffica - waterfront 
development, de que as Docklands londrinas constituem o 
paradigma, para o melhor e para o pior. A estetica p6s-mo
derna substitui o ideario modernista. 

As influencias e a aproxima~ao do modelo norte-ame
ricana sao patentes. A grande diferen~a reside na "resis
tencia" e reabilita~ao da cidade propriamente dita. Apesar 
de em muitas cidades europeias se manifestar a consolida
~ao e segrega~ao de ghettos sociais, frequentemente com 
uma dimensao etnica, eles nao atingem a importancia, por 
vezes dominante, que assumem na cidade norte-americana. 
Por outro !ado, e necessaria ter em conta a diferen~a entre 
as culturas urbanas de urn e outro !ado do Atlantica - na 
Europa o nucleo citadino continua a ser urn valor seguro 
e cabe nas estrategias de afirma~ao de diferentes estratos 
sociais. 

Mas a vitalidade da cidade europeia niio e uniforme. 
Em muitos casos, observam-se estrategias de segrega~ao 
funcional das areas centrais, que evolucionam no sentido 
da tematiza~ao hist6rico-cultural, nalguns casos mesmo de 
uma certa museifica~ao. 

Por outro !ado, e generalizada a expansao do habitat de 
baixa densidade, que se estende por areas cada vez mais 
vastas, em continuo edificado/loteado ou em desenvolvi
mentos circunscritos, segregados - os "condominios fe
chados", que se aproximam da nova paisagem exurbana 
dos Estados Unidos da America. 

Esta evolu~ao rapida, generalizada e de leitura aparen
temente simples, levou alguns autores a simplificar, cons
truindo modelos interpretativos com algumas fragi lidades. 
0 modele de ciclo de vida urbana (CouRT, 1987), que de 
algum modo entronca na linha dos classicos da Escola de 
Chicago (GRAFMEYER et JOSEPH, 1979), e 0 que obtem maior 
sucesso. A cidade europeia depois das fases de urbaniza-



<;ao, suburbaniza<;ao e de desurbaniza<;ao, teria encetado 
finalmente urn processo de reurbaniza<;ao. 

Ora o que caracteriza o processo de urbaniza<;ao recen
te na Europa, e em particular na Europa que vive ha mais 
tempo numa economia de mercado, crescentemente inte
grada e, ao mesmo tempo, aberta ao movimento de 
globaliza<;ao, e a variedade de formas e de modos de viver 
em urbanismo, que sao outras tantas respostas as tenden
cias evolutivas que resumidamente assinalamos. 

A s cidades de rafzes hist6ricas profundas, com urn 
metabolismo muito activo e sensfvel as mudan<;as nas esfe
ras social, econ6mica e polftica, juntaram-se, desde o inf
cio do seculo (na sequencia do crescimento das cidades-jar
dim), e sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, urn 
certo numero de cidades novas, que na sua concep<;ao e 
enquanto polftica de ordenamento do territ6rio represen
tam um estado de maturidade da sociedade urbana. Cida
des novas que tanto foram formas integrais de desconcen
tra<;ao das grandes e densas areas urbano-industriais, como 
- sobretudo no Sui da Europa, p6los de crescimento com 
uma base industrial, inspirados nas teorias do desenvolvi
mento po.larizado. 

Se algumas cidades novas registaram dificuldades de 
afirmagao, tendo sido objecto de crfticas - de mbanistas, 
cineastas, soci6logos, polfticos - o facto e que muitas del as, 
as melhor localizadas em rela<;ao a rede urbana consolida
da, constituem hoje ancoras ordenadoras da urbaniza<;ao 
difusa que entretanto se generalizou. 

Como j a referimos em diferentes passagens, a nova 
realidade do urbanismo das ultimas decadas correspon
dem diferentes formas urbanas. 0 principal corte em rela
<;ao ao urbanismo tradicional e dado por urn conjunto de 
formas que genericamente se denomina de urbanizac;ao 
dispersa ou difusa, mas a que correspondem situa<;6es muito 
distintas; os ja referidos condomfnios fechados, em geral 
orientados para as novas classes medias de alto rendimen
to, a urbanizagao dispersiva em continuo urbana com os 
suburbios antecedentes, as manchas de habitat rural (dis
persas ou de pequenas concentra<;oes - Iugares e aldeias) 
que foram urbanizadas, ou por altera<;ao s6cio-funcional 
dos jovens camponeses ou/e por atrac<;ao de popula<;oes 
citadinas. 

Em todas estas situagoes, urn denominador comum: o 
autom6vel, que juntamente com as novas potencialidades 
das infra-estruturas basicas e a generaliza<;ao do acesso as 
telecomunica<;oes mais avan<;adas, viabiliza este novo modo 
de vida em urbanismo. Ja as motivagao sao as mais varia
das - o tao decantado apelo da terra, ou o regresso as ori
gens, ou tao-s6 a posse previa de uma casa herdada ou 
mesmo de uma explora<;ao agricola que e possfvel ir 
mantendo em regime de trabalho a tempo parcial. 

Esta nova realidade tern levado as conclusoes mais 
desencontradas: para uns reflecte o fim do mundo rural, 
para outros pode ser !ida como precisamente o contrario a 
recuperagao dos campos (KAYSER, 1993), o que Jevanta em 
todo o caso muitas questoes interessantes sobre o futuro 

0 novo urbanismo: convergencias em diferentes matrizes cu/turais 

do urbanismo, das cidades e do proprio equilibria das forgas 
s6cio-polfticas de urn pais. 0 campones perde forga polf
tica, mas esta nao e centralizada na cidade tradicional; e 0 

proprio poder politico que, de certo modo, tambem se 
dispersa, afirmam-se de uma forma difusa. E pois patente 
a necessidade de rever o conceito de cidadania, no sentido 
de definir a nova Poli s. 

A partir da observa<;ao e interpreta<;ao do caso frances, 
onde emergem novfssimas paisagens urbanas, resultado da 
combina<;ao de novas e velhas urbanidades, F. Ascher 
desenvolveu o conceito de Metapolis (AsCHER, 1995). De 
facto, o conceito de metropolizac;ao, com que muitos au
tares tern vindo a classificar a emergencia daqueles novos 
espa<;os urbanos, nao traduz a complexidade do fen6me
no, que contendo em si o que ainda se pode considerar 
como areas metropolitanas (territ6rios urbanizados a partir 
de uma metr6pole, uma cidade-mae, com que se mantem 
solidarias), abarcam novas forrnas urbanas, que configu
ram novas comportarnentos societais, suportados por uma 
rnaior diversidade de formas organizadas das actividades 
econ6micas e dos espa<;os de trabalho, de consumo e de 
lazer. 

A PENiNSULA IBERICA 

Embora nao se possa falar de uma especificidade do 
urbanismo da Penfnsula Iberica, prirneiro porque ele se 
integra no contexte europeu - tanto historicarnente como 
na actualidade, segundo porque existem diferengas no 
interior da Peninsula, comegando pela oposi<;ao entre o 
urbanismo portugues e o do resto da Peninsula. Recente
mente, como resultado do processo de integra<;ao euro
peia, comegaram a verificar-se alguns sinais que apontam 
para a aproxima<;ao da cidade portuguesa a cidade espa
nhola: nos materiais de constru<;ao, nos consumes, no 
lettering, na paisagem do anuncio de rua, nos horarios e 
ritmos de vida. 

Globalmente, as cidades da Peninsula Iberica tiveram 
comportarnentos identicos as do resto da Europa, desde a 
coloniza<;ao romana ate aos nossos dias. As grandes dife
ren<;as, historicamente, residem na maior influencia mu
<;ulmana, de que ainda restam vestfgios assinalaveis no 
caso espanhol, e urn diferencial de nfvel de desenvolvi
mento s6cio-econ6mico, que se traduz em carencias 
infra-estruturais e urn certo deferimento no tempo na ocor
rencia de inovagoes, materiais e imateriais. 

A evolugao recente do urbanismo peninsular e no en
tanto muito interessante, apresentando alguns aspectos em 
comum. Destes podem destacar-se, alem dos que sao afins 
ao urbanismo dos pafses europeus tradicionalmente de 
economia de mercado, uma litoraliza<;ao, que se afirma 
em toda a envolvente iberica, do Pafs Basco a Galiza, de 
Portugal a Catalunha. Esta litoralizagao nao tern todavia 
uma tradu<;ao funcional, como o teve no passado, com o 
desenvolvimento de economias voltadas para o Mediterra-
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neo ou para o Oceano - das pescas a ocupac,:ao colonial, 
do comercio ultramarine as actividades industriais que pri
vilegiavam o transporte marftimo. A litoralizac,:ao que se 
refor~ou nos ultimos 20 anos tern, por urn !ado, uma com
ponente nas actividades ligadas ao turismo e, por outro 
!ado, resulta tambem de urn certo apelo das fachadas 
marftimas, tanto para o lazer como para a residencia per
manente. Tanto mais que existia urn patrim6nio urbano 
num certo numero de antigas cidades, portm1rias e indus
triais, que ap6s a crise fordista foi valorizado: de Bilbau 
a Santander, de Lisboa a Valencia e a Barcelona. 

A esta litoralizac,:ao contrap5e-se entretanto em proces
so inverso, de continentalizac,:ao, que se traduz funda
mentalmente em duas vertentes: a atracc,:ao da Europa, 
mormente das duas potencias mais continentalizantes, a 
Fran~a e a Alemanha, e a consolidac,:ao e refor~o do sis
tema urbana da Peninsula, onde Madrid se afirma com 
pujan~a econ6mica e cultural, ao contrario do que poderia 
ter sugerido a antevisao dos impactos da criac,:ao das co
munidades auton6micas. Na realidade, o movimento de 
centrifugac,:ao originado pela regionalizac,:ao foi compen
sado por urn movimento de centripeta~ao, baseado na 
aglomerac,:ao madrilena, que par sua vez contribui para 
reforc,:ar uma importante coroa urbana da capital espanho
Ia: Guadalajara, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, 
Avila, Valladolid, sao cidades que vivem tempos de renas
cimento e afirmac,:ao. 

Contrastadas no seu particular, a cidade espanhola e a 
portuguesa apresentam diferen~as assinali:iveis, bem como 
os urbanismos de urn e outro pais, o que decone de pro
cesses hist6ricos muito diferenciados. A cidade espanhola 
e tradicionalmente mais compacta, com densidades de 
construc,:ao e de populac,:ao mais elevadas; o planeamento 
sempre foi mais utilizado nos diferentes perfodos hist6ri
cos, o corte com o campo envolvente mais marcado do 
que no caso portugues; o espac,:o publico e a vida de rua 
tern mais intensidade na cidade espanhola. Assim, pode 
afirmar-se que a urbanidade portuguesa e menos acen
tuada na paisagem, prolongando-se para hi dos limites da 
cidade. E, sobretudo, o grau de concentrac,:ao urbana e 
tradicionalmente muito mais elevado em Espanha. 

A Hist6ria recente, dos ultimos 70 anos, afeic,:oou-se a 
estas caracterfsticas diferenciadoras e, nalguns aspectos, 
ate as acentuou. 0 ruralismo salazarista do Estado Novo, 
opondo-se ao processo de urbanizac,:ao/industrializac,:ao que 
se segue a Guena Civil espanhola, contribui para acentuar 
a deriva das duas realidades. 0 processo de urbanizac,:ao 
em Portugal e retardado, nao s6 em relac,:ao aos pafses eu
ropeus mais industrializados, como em relac,:ao a Espanha. 

A urbanizac,:ao tardia, coincidindo com a reestruturac,:ao 
econ6mica, com a integrac,:ao europeia e com o acesso a 
novas consumes de massa, nomeadamente ao autom6vel, 
veio dar nova forma ao urbanismo portugues, aproxi
mando-se nalguns aspectos do processo americana - mais 
do que em qualquer outro pafs da Europa do Sui, em 
Portugal verificaram-se alterac,:6es profundas nos padr5es 
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do consumo, gerando-se novas centralidades, novas espa
c,:os de consumo, que s6 tern paralelo no continente ame
ricana. Esta evoluc,:ao veio fragilizar o sistema de cidades, 
apesar de alguma pujanc,:a que se observa nas extensas 
areas urbanas das fachadas litorais, a meridional e a oci
dental. 

Em Espanha o autom6vel tambem tern originado alte
rac,:6es , embora mais lentamente. A cultura citadina forte
mente enraizada resiste as forc,:as centrffugas e a reno
vac,:ao/reestruturac,:ao/reabilitac,:ao das principais cidades 
espanholas (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilha, La 
Corufia, Bilbau ... ) constituem paradigmas de intervenc,:oes 
estrategicas revitalizadoras da cidade. 

Nao obstante, embora lentamente, da mais pequena 
capital de provincia as duas maiores areas metropolitanas, 
assiste-se tambem a afirmac,:ao do alojamento individual, 
que da origem a condomfnios fechados na periferia dessas 
cidades, com custos elevados na implantac,:ao de 
infra-estruturas e na provisao dos servic,:os publicos ele
mentares. E esta expansao periurbana e feita em geral fora 
de uma visao estrategica de cidade; frequentemente ouvi
mos mesmo os tecnicos comentarem que essa evoluc,:ao e 
contradit6ria com a sua visao estrategica. 

Desta falta de planeamento e de coerencia no desenvol
vimento do espac,:o urbanizado comec,:am a emergir situa
c,:oes que sao comuns na paisagem periurbana portuguesa 
e que, genericamente, se traduzem numa grande promis
cuidade de usos e vivencias, contrariamente a tradic,:ao 
espanhola de uma marcada segregac,:ao funcional e social 
do espac,:o urbana. 

Sobrevoando Madrid e Lisboa a baixa altitude torna-se 
evidente o que hoje ainda separa e aproxima o urbanismo 
num e noutro pafs. Sao tambem conspfcuos os sinais que 
evidenciam as tendencias actuantes. Numa boa parte do 
espac,:o periurbano de Madrid, !ado a !ado com suburbios 
densos, dos anos 60 e 70, com polfgonos industriais, es
pac,:os de infra-estruturas basic as e urn a acti vidade 
agro-pecuaria que persiste, temos grandes extens5es ocu
padas por um habitat de moradias isoladas ou em peque
nos condorninios de moradias em bandas; em qualquer 
destes dois tipos de habitat a densidade de piscinas e 
elevadfssima; mesmo em areas de genese ilegal, dos anos 
70; a piscina individual, de dimensao e forma variadas, e 
uma referenda, e o sfmbolo de uma representac,:ao do que 
e a nova urbanidade. 

Na Grande Lisboa, a propria morfologia do sftio deter
mina a maior diversidade de situac,:oes, e o clima tambem 
contribui para tornar a paisagem vista do ar menos geo
metrica, os diferentes verdes escondem as linhas de fron
teira, aumentam as interpenetrac,:oes. 0 povoamento urba
na e muito variado, coexistindo altas e baixas densidades 
locais, antigas aldeias com loteamentos recentes, predios 
de varios andares com moradias unifamiliares. As activi
dades econ6micas misturam-se com as areas residenciais, 
com os espac,:os de infra-estruturas, com os espac,:os indus
triais em declinio ou ja abandonados. As piscinas tambem 



afloram, embora menos conspfcuas que no aro madrileno; 
a tendencia e para aumentar a densidade; este sinal e dado 
pelas areas de crescimento recente, a Sui e a Oeste sobre
tudo, mas tambem ja a Norte e a Sueste. A promiscuidade 
continua a ser em todo caso uma caracterfstica distinta 
desta paisagem metropolitana, que com alguns cambiantes 
tende a prolongar-se ao Iongo da faixa litoral, acentuando-se 
para Norte, com o peso da cidade a ser cada vez menor 
face a dominancia da polpa urbana envolvente. 

Mas permanecendo no aviao, o trac;o recente mais 
marcado das envolventes de Lisboa sao, acompanhando 
os novos eixos rodoviarios ou tao-s6 as novas urbaniza
c;oes, as grandes superficies comerciais, que vistas do ar se 
apresentam como autenticos formigueiros de consumo ... 
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