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MARGINALIDADE E POLITICA URBANA 

0 professor doutor Pereira de Oliveira e urn profundo 
conhecedor da cidade do Porto que estudou (1973), inte
ressou-se depois pelas quest5es do planeamento e do pa
trim6nio (1982, 1987, 1996) assumindo a defesa da neces
sidade de ocupar as novas gera~oes de ge6grafos nas ta
refas do ordenamento do territ6rio. Por isto, eu que me 
vejo mais como observadora da cidade e estudiosa da pro
blematica urbana, optei por trazer para este volume de 
homenagem ao ilustre professor que a minha gera~ao sen
te como urn colega mais velho, algumas perplexidades 
que a minha reflexao sabre a exclusao social e a produ~ao 
do territ6rio podem levantar aos que se interessam mais 
com o como fazer a transforma~ao dos lugares. 

Sem me deter sobre o significado do conceito de 
marginalidade, por ja o ter feito antes (SALGUEIRO, 1998), 
passamos a analisar a marginaliza~ao dos territories e os 
aspectos em que isso questiona a chamada nova politica 
urbana. 

Tradicionalmente a marginaliza~ao dos territories era 
urn produto da ocupa~ao de certos locais por pessoas ou 
actividades vistas como marginais, ou resultado da sua 
vota~ao ao esquecimento por parte dos poderes publicos 
ou dos investidores. Encontram-se na base da primeira 
condi~ao doentes potencialmente contagiosos, pessoas com 
comportamento desviante ou criminoso, famflias pobres e 
insolventes face a grande parte do mercado habitacional, 
actividades poluentes, perigosas, ou pouco rentaveis. Ocu
pa~oes no geral espontaneas, que ocupam terrenos baratos 
por nao oferecerem condi~oes, podem ser determinadas 
por regulamentos municipais de canl.cter sanitaria, ou ate 
ser de iniciativa publica como sucede com diversos bair
ros sociais cujo isolamento os condena a uma situa~ao de 
marginaliza~ao, quando nao e mesmo urn factor favoravel 
a acumula~ao de uma serie de desvantagens. A presen~a 
deste tipo de usos acelera depois a desqualifica~ao do 
ambiente e refor~a a desvaloriza~ao imobiliaria. 

0 esquecimento pode ser mais ou menos deliberado e 
traduz-se na falta de investimentos, os quais sao responsa
veis pela nao instala~ao de infraestruturas e de equipa
mentos e pe1a falta de arranjo dos espa~os exteriores que 
permitem associar os sftios marginalizados a lugares com 
varias carencias e rna acessibilidade. 0 investimento em 
falta pode ser tambem de origem privada reflectindo-se na 
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nao conserva~ao dos im6veis cujo rendimento baixou 
devido a desactualiza~ao dos alugueres, facto que depois 
contribui para acelerar a degrada~ao das constru~5es. 

Este conjunto de causas diferentes explica padroes 
locatives variados para as areas marginalizadas. De facto, 
existe uma tendencia para associar estes sftios as localiza
~5es perifericas e af surgem de facto bairros, com frequen
cia de genese clandestina, que apresentam deficientes con
di~5es urbanfsticas e de habita~ao, actividades industriais 
perigosas, como fabricas de p6lvora, e poluentes. Histori
camente os sanat6rios, lazaretos e similares tambem fica
vam fora dos aglomerados populacionais, mas M tambem 
areas marginais no interior e no centro das cidades, as 
zonas de habita~ao antiga e degradada, as de prostitui~ao, 
os bairros de barracas que ocupam terrenos expectantes. 

As solu~oes encaradas nos anos 50 e 60 para resolver 
OS problemas postos por estas areas passavam por exigir 
maior investimento publico sob forma de infraestruturas e 
equipamento, apoios financeiros as obras de repara~ao e 
conserva~ao dos im6veis, constru~ao de habita~ao social 
para os insolventes. 

Hoje a marginaliza~ao aparece como uma consequen
cia deliberada de uma estrategia de modemiza~ao. Tal como 
a reestrutura~ao econ6mica acarreta o aumento do desem
prego, a moderniza~ao urbana fruto das novas politicas e 
formas de gestao preocupadas com a produ~ao de espa~os 
de qualidade, em combina~ao com as novas condi~oes de 
mobilidade do capital, condena outros espa~os a mm·gina
liza~ao, por desvaloriza~ao. 

Com a diminui~ao das taxas de lucro gera-se uma situa
~ao de sobre acumula~ao do capital na esfera produtiva 
que ele tende a abandonar procurando mais valias princi
palmente na produ~ao do ambiente construfdo, o circuito 
secundario de acumula~ao, ou atraves do investimento em 
investiga~ao cientffica e tecnol6gica, o circuito terciario 
de acumula~ao. 

0 refugio do capital "excedentario" no circuito secun
dario e responsavel pelo grande desenvolvimento da cons
tru~ao civil em epocas de crise. Com o afluxo de capital 
ao imobiliario assiste-se no geral a uma reorganiza~ao do 
sector que atinge tanto a organiza~ao da produ~ao como 
os produtos que sao colocados no mercado. Apesar da 
forte atomiza~ao que continua a caracterizar o sector, a 
actual fase e marcada por importantes processes de con
centra~ao na industria da constru~ao propriamente dita, 
devido a compras e fusoes de empresas constituindo-se 
empresas e grupos de maior dimensao, com frequencia 
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com participac;ao de capital estrangeiro, principalmente de 
origem espanhola, e por uma maior segmentac;ao de tare
fas sendo as diversas operac;oes realizadas por empresas 
especializadas e aut6nomas, mesmo que, com frequencia, 
pertencentes ao mesmo grupo econ6mico. Esta especiali
zar;ao que implica uma maior profissionalizac;ao e para 
muitos o sinal da modernizac;ao do sector da produc;ao 
urbana. 

Enquanto a jusante e a mediac;ao que adquire nova 
v isibilidade, em larga medida devido a instalac;:ao de em
presas mediadoras estrangeiras, para montante regista-se a 
individualizac;:ao das actividades de promoc;:ao. Com o 
aumento da envergadura de muitas obras recentes, a pro
rnoc;:ao imobililiria adquire maior relevo e os financiamen
tos tornam-se uma pec;:a chave no processo. Deste modo 
uma das tarefas importantes dos promotores e procurar 
assegurar os financiamentos indispensaveis ao desenrolar 
dos trabalhos e conclusao da obra. As formas tradicionais 
baseadas em reservas pr6prias das construtoras, capital 
financeiro promocional e emprestimos bancarios tornam
-se insuficientes e foram alargadas por meio de empn!sti
rnos obtidos atraves das bolsas de valores e, especialmente 
atraves das modernas formas de investimento realizadas 
por meio de tftulos imobiliarios. Deste modo diversificou
-se a oferta de capital destinado a financiar o imobiliario, 
bern como a origem geografica do mesmo, uma vez que, 
com a facilidade crescente da circulac;:ao de capitais no 
mundo, e possfvel, praticamente sem restric;:oes, investir 
em acc;:oes de empresas construtoras ou em tftulos imobi
liarios na Alemanha, no Japao, em Espanha, no Brasil ou 
na Ucrania. 

Outra linha de mudan9a refere-se a internacionalizac;:ao. 
Com efeito, embora a internacionalizac;:ao da constru9iio 
permane9a atrasada em comparac;ao com outros sectores 
de actividade principalmente devido as dificuldades ine
rentes aos processes de licenciamento, ela tem-se dado e 
consegue mesmo ser bastante importante nalguns segmen
tos. As grandes obras, muitas vezes com projectos arroja
dos e de construc;:ao complexa, sao, com frequencia, adju
dicadas a cons6rcios de empresas de diferentes pafses que 
integram unidades do pafs onde a obra tern Iugar. Neste 
tipo de alianc;:as as empresas portuguesas vao buscar es
sencialmente conhecimento e financiamentos, enquanto nos 
casos de presenc;a de empresas portuguesas no exterior, 
Portugal oferece conhecimento tecnico, que chegou a ser 
muito forte e prestigiado no domfnio de projectos e cons
tru9iio de barragens e pontes, e mao de obra barata. 

A nova produc;ao imobiliaria fruto e condi9iio das alte
raryoes que enunciamos e responsavel pelo aparecimento 
de novos produtos que genericamente podemos classificar 
de espac;os de qualidade (SALGUEIRO, 1994) pois e uma 
produr;ao claramente vocacionada para os segmentos altos 
dos varios mercados (habitacional, de escrit6rios e comer
cia!). Estes espac;os sao muito valorizados tanto em termos 
simb6licos como monetarios e por isso sao escolhidos pelas 
empresas de maior qualidade, pelas famflias endinhei-
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radas, tornando-se tambem lugares privilegiados de com
pras e de lazer. 0 facto de constituirem objecto da procura 
mais prestigiada legitima a sua produc;ao, investe-os de 
forte valorizac;ao a nfvel simb6lico que depois se repercu
te no seu valor monetario, e acarreta a desvalorizac;:ao dos 
espac;:os pre-existentes que passam a ser considerados an
tiquados, sem a acessibilidade conveniente, desadaptados, 
porque nao oferecem as condic;:oes que os escrit6rios e as 
famflias hoje em d ia necessitam, e nao respondem aos 
requisites da acumulac;:ao capitalista. 

Num processo em tudo identico ao mecanisme da 
emulac;:ao no consume, o segmento da moderna produc;:ao 
urbana destinado a melhor retribuir o capital comporta-se 
como uma vanguarda cujos produtos descolam do tecido 
existente que se ve entao desvalorizado porque remetido 
para uma situac;:ao em que nao oferece condic;:oes conside
radas suficientes. 

lmporta ainda salientar que, ao contrario do que os 
modelos da tradic;:ao econ6mica neo-classica como o de 
W. Alonso ou R. Muth pressupunham, o aparecimento de 
um novo segmento de qual idade no mercado nao arrasta 
uma subida generalizada dos pre9os, correspondente a uma 
deslocac;:ao para a direita da respectiva curva. Pelo contra
rio, o aparecimento de urn novo estrato no topo, onde os 
produtos sao muito mais caros do que aqueles ate entao 
existentes, traduz-se de facto numa desvalorizac;:ao relativa 
dos produtos e localizac;:oes pertencentes aos outros seg
mentos, que passaram a ser menos demandados porque 
nao satisfazem as necessidades reais ou simb6licas das 
actividades com maior poder de pagamento. S6 pela rea
bilita9ao e consideniveis influxos de capitais as velhas 
formas agora desvalorizadas e em risco de obsolescencia 
se podem integrar de novo em segmentos valorizados do 
mercado. 

A nova gestiio urbana, muito preocupada com a compe
titividade da cidade e com a construc;ao de uma imagem 
que potencie a sua capacidade de atracc;:ao, lanc;:a-se na 
produc;:ao de grandes infraestruturas de transporte e teleco
municac;:oes, na realizac;:ao de espac;:os de qualidade com 
uma forte componente de lazer, principalmente centros de 
congresses e feiras, hoteis, actividades de 6cio em areas 
portuarias reabilitadas e parques tecnol6gicos. Estas ini
ciativas podem ser desenvolvidas em parceria com diver
sas entidades e empresas privadas, mas muitas vezes elas 
apenas criam novas oportunidades de neg6cios para os 
promotores priYados. 

Em Lisboa temos casos dos varios tipos. 0 Centro Cul
tural de Belem e de inciativa publica tal como a Expo 98, 
onde todavia existem parcerias com municfpios. 0 centro 
tecnol6gico Tagus Park e urn exemplo de parceria entre o 
governo central, municfpios, universidades e empresas, 
embora estas sejam maioritariamente de capitais publicos. 
Finalmente, as grandes infraestruturas rodoviarias que nos 
ultimos anos se tern feito na regiao sao de promo9iio es
tatal e tern servido de suporte a valorizac;:ao imobiliaria 
privada. Diversos parques de escrit6rios, dois grandes cen-



tros comerciais (CascaiShopping e Colombo) situam-se 
junto das modernas vias nipidas, tal como muitos ediffcios 
mais ou menos inteligentes captam as melhores localiza
y6es no quadro das novas acessibilidades da cidade. As
sim vimos a concordar com SADLER (1993) quando diz 
que as parcerias representam urn re-direccionamento do 
planeamento em direcyao aos interesses dos promotores 
imobiliarios. 

Depois de alguns anos de deslumbramento pelas novas 
polfticas e pelos objectives da competitividade, comeya a 
ser tempo de analisarmos os custos que e precise pagar, de 
procurarmos o outre !ado das coisas atraves de novas lei
turas. Perceber as raz6es para aquilo que nao se fez ou se 
fez mal. Procurar novos caminhos. 

0 exemplo paradigmatico das actuais areas marginali
zadas e problema sao os bairros sociais construfdos nos 
anos 50 e 60 na periferia das cidades maiores sob forma 
de grandes conjuntos residenciais. Produto, bem-intencio
nado embora, da acyao publica, sao hoje por muitos con
siderados zonas perigosas e exemplo do fracasso de uma 
polftica e de urn modele construtivo. Mostram a evidencia 
que nao se resolve o problema das famflias mais caren
ciadas apenas pelo lado da variavel alojamento, requerem 
interven~6es especificas e delicadas de reabilitayao e obri
gam-nos a procurar novas polfticas marcadas pela diversi
dade e pela necessidade de maier acompanhamento das 
situay6es de realojamento. 

Marginais muitas vezes pela localizayiio, habitados por 
popula~oes com problemas de integra9ao devido ao gran
de numero de imigrantes, designadamente quando neles 
foram instaladas popula~oes chegadas de Africa nos mea
des da decada de 70, com grande percentagem de jovens, 
de desempregados e de famflias com baixos rendimentos, 
podem apresentar Indices urbanfsticos extremamente 
altos, como sucede no Vale da Amoreira no concelho da 
Moita. E a freguesia mais recente do concelho com 13.522 
habitantes e uma area de 224 ha. Aqui se encontra urn 
baiiTO de I 0 ha realizado pelo FFH no infcio dos anos 70 
com 60'o do terrene constitufdo por espayos livres que 
nunca foram arranjados e esta a ser objecto de uma ope
rayao de reabilitayao ao abrigo do PRU (Programa de Rea
bilitayao Urbana coordenado pela DGDR). Esta operayao 
requer naturalmente investimentos importantes, projectos, 
mas especialmente acompanhamento a nfvel local pelo que 
a Camara da Moita instalou no bairro urn gabinete tecni
co. 0 maier desafio que enfrentam e mudar a imagem do 
bairro no exterior, fazer cidade daquele conjunto de ban
das disseminadas no terrene, e conjugar a interven9ao ur
banfstica com a dimensiio econ6mica e social. 

0 projecto de requalifica~iio visa refor9ar a vida pro
pria do Vale da Amoreira atraves da localiza~iio de varios 
equipamentos, diversificayiio da actividade comercial e 
de servi~os, arranjo e tratamento dos espa9os exteriores. 
No que toea a estes procura-se "cozer" o tecido, cons
truindo os espayos livres de modo a estabelecer a ligayiio 
entre as varias areas e fomentar a sua apropria~ao 
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diversificada pelos moradores. Em termos de actividades 
e equipamentos o objective e aumentar a oferta local pro
curando fixar actividades com alguma capacidade de criar 
emprego, tendo em vista com bater o desemprego de longa 
dura~iio e facilitar a integra9iio s6cio-profissional da po
pulayiio, e apoiar inciativas de e para os jovens que per
mitam a sua inser~iio profissional. 

A il.nsia de atrair empresas pode resultar num aumento 
da desqualificayao de urn territ6rio porque tal como se 
atraem empresas de qualidade e/ou com grande capacida
de de gerar emprego, outras M que pouco empregam e 
nao contribuem positivamente para a economia local. Veja
-se o caso da Guine-Bissau urn dos pafses que aceita lixos 
nucleares, ou de outros territories que acolhem empresas 
nocivas pelo rufdo ou pela polui~iio que provocam. A 
deslocalizayao de fabricas de papel da Suecia trouxe algu
mas para Portugal, enquanto o estudo de N1couRT et GIRAULT 
(1997) sobre Saint-Dennis nos arrectores de Paris, onde 
havia diversos problemas devido ao encerramento de fa
bricas, mostra que em vez de requalificayiio se assistiu a 
instala9ao de empresas de transportes rodoviarios, 
sucateiros e pequenas oficinas contribuindo para o aumen
to da confusao ambiental sem qualquer valoriza~ao posi
tiva do territ6rio. Na area metropolitana de Lisboa o ter
rit6rio entre Arroja, Caneyas e Pontinha, especialmente ao 
Iongo da estrada que une as duas primeiras, tern carac
terfsticas semelhantes pois tem-se degradado em termos 
urbanfstico-ambientais pela ocupa9ao ilegal de muitos sf
tics, pela confusao de usos, pela pouca qualidade geral 
das instala96es. E precise atrair e acolher actividades eco
n6micas mas com regras e, nos cases em que e necessaria, 
em paralelo com ac~6es de requalifica~ao, sob risco de se 
acentuar a degrada9ao dos sftios. 

Estes exemplos mostram a necessidade de diversificar 
as polfticas, os sftios e os meios de interven~ao, de repor 
a equidade como princfpio e objective nas acy6es sobre o 
territ6rio, de procurar uma interven~ao coordenada entre o 
planeamento ffsico (ou urbanfstico) e s6cio-econ6mico, 
em paralelo com a afirmayiio da necessidade da interven
~ao do Estado no domfnio do planeamento ffsico e do 
social visto que o mercado nunca pode resolver tudo, antes, 
pelo contrario, desencadeia processes de centrifuga9ao e 
marginaliza~ao de alguns. 
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