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CATALISE DA IMAGEM DA CIDADE DE LISBOA: REABILITA(::AO DAS FRENTES 
DE AGUA, OU 0 CONFRONTE URBANO-INDUSTRIAL* 

Lucflia Caetano** 

RESUMO 

A nova rela~ao entre a industria e o ambiente culmina com a renova~ao/reconversiio e a recupera
~ao urbana das frentes de agua, que tinham sido, outrora, importantes entrepostos comerciais e indus
triais de nfvel internacional. Em Portugal a opera~ao mais espectacular desenvolve-se na recupera~ao 
para a cidade de Lisboa de <!spa~os situados na margem do Tejo, destinada em parte a constru~ao da 
EXP098. Trata-se de 3 !Oha ( 4,7km de comprimento por 600 a 700 metros de largura), ocupados por 
cerca de 70 empresas, entre as quais se contavam 4 empresas petrolfferas, uma esta9iio de tratamento 
de efluentes, urn matadouro e urn dep6sito de material de guerra, entre outras. 

Este projecto inclui a constru9ao de novas vias de acesso, a despolui~ao da rede fluvial e o orde
namento urbano, segundo a 16gica de cultura urbana post-fordista orientada para a gentritica~ao e para 
a constru~ao de uma nova imagem da cidade. 

Palavras-chave: Reabilita~ao urbana; reabilita~ao das frentes de agua; Lis boa Expo 98. 

RESUME 

Le nouveau rapport entre l'industrie et l'environnement atteint son point le plus fort avec le renou
vellement/nkonversion et Ia recuperation urbaine des fronts d'eau, qui avaient ete autrefois d'impor
tants entrepots comerciaux et industriaux de niveau international. Au Portugal !'operation Ia plus 
spectaculaire se developpe dans Ia recuperation pour Ia ville de Lisbonne d'espaces situes en bord de 
la riviere, destines en partie ala construction de l'EXP098. II s'agit de 310ha (4,7km de longueur par 
600 a 700 metres de largeur), occupes par environ 70 entreprises, parmi lesquelles !'on comptait 
4 entreprises petrolieres, une station de traitement des dechets, un abattoir et un depot de materiel de 
guerre, et d'outre encore. 

Le project inclut Ia construction de nouvelles voies d'acces, Ia depollution du reseau fluvial et 
l'amenagement urbain, d'accord Ia culture urbain post-fordiste orientee pour Ia gentryfication et pour 
!'obtention d'une nouvelle image de Ia ville. 

Mots-des: Renouvellement urbain; recuperation des fronts d'eaux; Lisbonne Expo 98. 

ABSTRACT 

The new relationship between industry and the environment is expressed in the urban renova
tion/reconversion and recuperation of waterfronts which were once important commercial and indus
trial centers of international significance. In Portugal, the most spectacular operation is in Lisbon and 
involves the recuperation of areas on the banks of the river Tagus, a part of which pertains to the 
construction of EXP098. The area measures 310 hectares ( 4.7km in length by 600 to 700m in width), 
and was occupied by about 70 firms, among which are 4 oil firms, a station for the treatment of 
effluents, a slaughterhouse, and a military material depot, among others. 

This project includes the construction of new access routes, depolluting the river, and urban 
planning, according to the logic of a post-Fordist urban culture geared toward gentritication and the 
construction of a new image of the city. 

Key-words: Urban renovation; recuperation of Waterfronts; Lisbon Expo 98. 

* Versao da comunica~ao apresentada no 28" Congresso Mundial da UGI, Rolanda, 8-10 Agosto de 1996. 

** Institute de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra. 
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INTRODU<; A.o 

Os novos modelos de produr;:ao e consume post
-fordistas marcados pela deslocalizar;:ao e desindustriali
zar;:ao do capital e das actividades industriais reflectiram
se na cidade sobre aspectos diversos, incluindo a morfo
logia e as caracterfsticas dos espar;:os urbanos. 

A reabilitar;:ao e renovac;:ao urbanas sao uma res
posta as crises produzidas pelos processes da transir;:ao 
econ6mica. 

A substituic;:ao de actividades industriais nos centres 
urbanos por urn terciario de gestae e de decisao resul ta no 
actual bin6mio centralidade/difusao que explica a evolu
r;:iio das cidades centrais nos ultimos anos. Estas passam a 
integrar elementos novos, pr6prios da urbanizar;:ao post
-industrial: aglomerac;:6es terciarias, os macro espar;:os de 
6cio e consume (shoppings e parques tematicos). 

As politicas de desenvolvimento e renovac;:ao urbana 
em diferentes escalas, tern por objective a recuperac;:ao da 
centralidade e de uma nova dinamica na atracc;:ao de 
investimentos. 

As estrategias utilizadas adoptam propostas ecol6gi
cas, esteticas e operar;:6es de marketing urbana, dirigidas, 
em primeiro Iugar, aos pr6prios habitantes. 

A intervenr;:ao e justificada por 3 princfpios funda
mentais (RAMIREZ, 1995): 

- a negativizar;:iio do passado industrial fordi sta 
- utilizar;:iio da ideia de crise urbana como justificac;:iio 

das grandes intervenr;:oes, publica ou privada 
- cultura urbana post-fordista, com aceitac;:ao do 

grande projecto e da gentrificar;:iio. 

A prop6sito da Exposic;:ao Mundial de 1998 decorre 
em Lisboa urn ambicioso projecto de reconversao urbana, 
que seguramente marcani, em Portugal, este final de 
seculo. 

Este projecto denominado Expo Urbe fani renascer a 
zona oriental de Lisboa, atraves de urn completo e inova
dor empreendimento urbane. Numa extensao de 330 ha e 
5 km de frente rio, e criada uma nova centralidade e, 
simultaneamente, devolve-se 0 rio a cidade. 

1- GESTAO URBANA POST-INDUSTRIAL 

Lisboa cresceu ate finals do sec. XIX ao Iongo da 
extensa e estreita faixa ribeirinha. 0 prolongamento para 
o interior, atraves de alguns vales, adensou o processo. 
A industria, por sua vez, acompanhou a extensao portmi
ria. Desta localizac;:ao resultou uma cidade de costas vol-
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tadas ao rio Tejo. A frente de agua foi sendo preenchida 
por fabricas e armazens, e, ao mesmo tempo que se iso
lava da urbe, constitufa urn muro inestetico. 0 Cresci
mento do porto e consequente atracc;:ao de actividades 
portuarias, a construr;:ao da linha ferroviaria e da estrada 
marginal reforc;:ou a barreira entre o rio e a cidade 
(Fot. 1 ). 

Fot. I - A actividade portuaria domina a frente de agua 

(Fonte: Jornal Expresso) 

Entretanto, ap6s os anos 70, o sector industrial 
afunda-se na crise, ou adapta-se, mediante deslocalizac;:ao 
aproveitando prec;:os de solos mais baixos e segmentos de 
sub-emprego. 

Acresce, que a decada de 80 ficou marcada pelo refor
c;:o da terciarizar;:ao e despovoamento da cidade, em resul
tado da intensificac;:ao da suburbanizar;:ao. A populac;:ao 
tern diminufdo na cidade de Lisboa (17% entre 1960 e 
1991), por efeito da deslocalizac;:ao para a area envolven
te, que no conjunto conheceu acrescimo de 48%, entre 
1960e 1991. 



A terciarizac;:ao tem-se acentuado na Area Metropoli
tana de Lisboa e, actualmente, emprega 70,4% da popu
lac;:ao activa, enquanto o emprego na industria passa de 
32,4% em 1960 para 26,9% em 1991 (Quadro I). 

Quadro I - Indicadores de Evoluc;:ao, 1960/91 

1960 1981 199 1 

jDensidade Lisboa 9573,2 9641,3 7916,4 

IPopulacional Area Metrop. 501,3 750,9 743, 1 

IPopula9iio Lis boa 802230 807937 663394 

Residente Area Metrop. 1382555 2069467 2048180 

IPop. idosa Lisboa 9,3 14,3 18,8 

(65 e mais)% Area Metrop. 8,3 10,4 13,0 

IEmprego Lis boa 31,9 25,4 20,0 

Industria% Area Metrop. 32,4 32,7 26,9 

~mprego Lis boa 66,9 74,1 79,5 

Serviyos% Area Metrop. 53,6 62,9 70,4 

Fonte: MQE (Ministerio para a Qualificayao e Emprego) 

1.1. A renova!faO urbana na frente de agua 

A renovac;:ao urbana, lenta e pontual ou nipida e 
global nao e fen6meno, exclusivamente, recente. No 
entanto, ganhou f6lego nas ultimas decadas, em func;:ao 
de uma dinamica que se desencadeia nos Estados Unidos, 
ap6s os anos 60 e se difundiu na Europa 20 anos mais 
tarde. 

A sociedade post-industrial (D. BELL, 1973) identi
fica-se pela nova estrutura social, econ6mica e polftica 

Catdlise da /mag em da Cidade de Lisboa 

que decorre do declfnio da produc;:ao e do emprego indus
trial na cidade, e da relativa compensac;:ao pelo nipido 
crescimento da econoiTlia dos servic;:os baseados na infor
mac;:iio. 

Neste modelo urbano o consumo domina a produc;:ao 
(SMITH; WILLIAMS, 1986): sao os espac;:os de entreteni
mento, restaurantes marcados pelo novos gostos da moda, 
do design, num estilo internacionalizado, as novas tecno
logias, as redes de informac;:ao, criando cenarios da cidade 
do futuro. 

A reconversao das zonas portmirias e ribeirinhas tor
neu-se moda na decada de 80/90, constituindo, as opera
c;:oes de renovar,:iio urbana, as mais importantes. 

0 passado urbanistico e as instalac;:oes industriais 
obsoletas sao negativizadas, problematizando, desta for
ma, o espac;:o urbane correspondente. 

A area portuaria!industrial e reconvertida em espac;:o 
para 6cio metropolitano e gentrificado, com instalac;:ao de 
padroes de alto consume (Quadro II). 

Neste processo de renovac;:ao o sector publico funciona 
como alavanca (procurando investir o mfnimo) para esti
mular a iniciativa privada. Esta acaba, em regra, por ser 
a beneficiaria, liderando o processo de reconversao 
( orientado no senti do da obtenc;:ao de lucros mais subs
tanciais), enquanto o sector publico suporta os custos 
mais elevados da operac;:ao, em resultado da construc;:ao de 
diversas infraestruturas. 

Em Lisboa, a conservac;:iio e reabilitac;:ao do centro 
hist6rico, as realizac;:oes no ambito da EXP098 e a 
recuperac;:ao das frentes de agua constituem a macro
-operac;:ao para construir a nova imagem da cidade (Fig. 1 
e Fot. 2). 

Quadro II - Processo de intervenc;:iio nos centres urbanos 

Responsaveis pelas acc,:oes de renovac,:ao Parcerias publicas e privados 

Imagem urbana Renascimento e revitalizayiio 
Novo estilo de vida urbana 
Novas infraestruturas 

Terciarizac,:ao Empreendimentos multifuncionais 
Patrim6nio com interesse turfstico 
Recreac,:ao 
Habitayiio 
Comercio 
Artes 

Consequencias s6cio-espaciais Reciclagem urbana 
Habitayiio para classes medias e medias altas 

Fonte: Adaptado de SMITH et al. (1994, p.175) 
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Fig. I - Areas de intervenc;:ao nas frentes de agua 

(Fonte: BARATA, 1993, p. 130) 

1.1.1. Modelo de intervenc;ao na EXP098 

A area de intervenc;ao correspondente a EXP098 esta 
sujeita a urn modelo semelhante, ao que foi aplicado na 
reconversiio das antigas docas e da faixa industrial dos 
portos ingleses. A complexidade do processo e a grande 
envergadura financeira e imobiliaria, conduziu a Admi
nistrac;ao Central a tomar a iniciativa de intervenr;ao, 

criando para o efeito, empresas publicas (Docklands Cor
porations no Reina Unido). Estas, por sua vez, podem 
delegar em empresas privadas (ou trabalhar em parceria) 
a promor;ao e lan~amento da reconversao das frentes de 
agua. Esta foi a soluc;;ao encontrada, para a intervenc;;ao na 
area correspondente a realizac;;ao da EXP098, entre Oli
vais e Sacavem. 

Este tipo de intervenc;;ao urbanfstica, facilmente, se 
torna conflituosa. Sao conflitos gerados entre departa
mentos governamentais e entre objectivos comerciais e 
sociais, onde a ideia de renovar se op6e a de conservar. 
Sao, ainda, conflitos de jurisdic;;ao e problemas de pro
priedade. 

Em Franc;;a nos exemplos de intervenr;ao de grande 
envergadura, com objectivos identicos, tern sido pratica a 
constituir;ao de parcerias envolvendo as instituic;;6es ges
toras dos Portos, as autoridades municipais , a comunida
de urbana e as Camaras do Comercio e da Industria. 

Entretanto, a reabilitac;;ao das docas e ediffcios do 
Porto de Lisboa, sob jurisdic;;ao da Administrac;;ao do 
Porto de Lisboa foi liderada pelo sector privado, ap6s 
cedencia de espa~os e de patrim6nio construfdo desacti
vado. Os velhos espac;;os industriais e servi~os portuarios 
(armazens) sao reconvertidos para grandes espac;:os Judi
cos, culturais e pedonais. Discotecas, res taurantes e 
museus da industria (ex: Central Tejo - Fot. 3 -, que 
abasteceu a cidade de energia) vao surgindo no bairro 
marginal oeste, e as velhas docas dao Iugar a miutica de 
recreio. 

Fot. 2 - A Zona de 1ntervenc;:ao da EXPO URBE 

A· Situac;:ao anterior (Fonte: Jornal Expresso, Foto de Rui Ochoa) 
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Fot. 2 - A Zona de lntervenc;ao da EXPO URBE 

EXPO 
URBE 

B - Projecto EXPO URBE (Fonte: EXPO URBE- Grupo Parque EXP098) 

--- --- ----- --1 

Fot. 2 - A Zona de Intervenc;ao da EXPO URBE 

C - Aspecto dos trabalhos na ZI, em Novembro de 1995 (Foto autora) 
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Fot. 3 - Central Tejo (Museu da Industria) 

Entretanto, a func;:ao portuaria de Lisboa, manter-se-a, 
apesar de, na sequenc ia da execu<;ao da EXP098 e do 
POZOR (P lano de Ordenamento da Zona Ribeirinha), 
s ubsistirem receios do real declfnio do porto de Lisboa. 

Com efeito, o tn'ifego tern vindo a decrescer na ordem 
dos 3% ao ano, no movimento de graneis s61idos e lfqui
dos, restando a expectativa de expansao do trafego de 
contentores. Esta evoluc;:ao justifica a constru<;ao das 
infraestruturas modernizadas e interligadas com os aces
sos rodo-ferroviarios projectados para a area. 

2- ZONA DE INTERVEN<;AO EXP098 

2.1. Actividades existentes c ordenamento do espa
~o anterior 

Uma area de cerca de 330 ha, que constitui a maior 
intervenc;:ao urbanfstica realizada em Portugal, numa 
zona industrial, sendo proxima das dimensoes das super
ficies intervencionadas noutros pafses. 

Desta area, 160 ha constituem Domfnio Publico do 
Estado, atraves da jurisdic;:ao da Administrac;:ao do Porto 
de Lisboa. E da restante, extensas parcelas haviam sido 
vendidas a empresas petrolfferas (que ocupam 60 ha) , 
ou cedidas em regime de licenc;:a, concessoes, etc. 
(Quadro III), sem que tivessem obedecido a qualqucr 
plano de ordenamento. Disto resultou urn conjunto nume
roso de empresas com actividades diversificadas: parques 
de contentores, reparac;:ao e operac;:oes de grupagem de 
contentores, armazens, fabricas de preparac;:ao de massas 
de betiio, terminais de transportes, reparac;:ao naval , ter
minais de descarga de areias ... (Quadro IV e Fig. 2). As 
operac;:oes portuarias restringiam-se as realizadas pelas 
empresas instaladas (combustfveis, no Cabo Ruivo e 
areias). 

Quadro III - Vfnculo ao terreno 

Terrenos desafectados Terrenos Propriedade Aluguer Associadas a 
do domfnio publico pr6prios publica outras 

Licenr;:as anuais l Concessoes 
33 1 6 12* 4 55 7 

* Empresas de maior dimensiio 

Fonte: Plano de Urbanizar;:ao da Zl da EXP098. 

Quadro IV - Estabelecimentos e emprego, segundo o ramo de actividade 

Industria Parques de Armazens Comercio Transportes Transitarios Outra TOTAL 
contentores actividade 

Est. 34 6 17 23 17 8 11 I 16 
Emp. 1030 262 375 365 551 63 449 3095 

Fonte: Plano de Urbaniza~,:ao da ZI da EXP098. 
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Em 11 ha, de propriedade privada, concentravam-se 
cerca de 60 empresas: pequena industria e armazenagem. 

Quando 0 projecto de interven~tao na area e lanyado, a 
generalidade das fabricas acusava decllnio da actividade. 
Com efeito, ap6s os anos 70 as industrias qulmicas, 
constru~tao naval, 61eos alimentares, entre outras, evi
denciam sinais da crise. Encerramento, reestruturayao 
atraves da reduyao drastica de postos de trabalho, sao 
pniticas correntes que denunciam a falencia do modelo 
econ6mico industrial posto em pratica na Area Metropoli
tana de Lis boa. 

2.2 - Conflitos 

A desactivayao desta area colocou problemas de varia 
natureza: 

- Relocalizafiio das empresas petroliferas com custos 
na ordem das dezenas de milhoes de contos. 

Note-se, no entanto, que estava previsto o desmante
lamento da Retinaria de Petr61eo do Cabo Ruivo, tanto 
mais que a fabrica, exclusivamente, refinava fuel. 
A intervenyao da EXP098 apenas antecipou esta 
operayao. 

- ConstrufiiO de novas unidades para o Matadouro 
(3 a 4 milh6es de contos) e para a Central de Tratamento 
de Resfduos S6Iidos (incineradora, 25 a 30 milh6es de 
contos) 

- Indemnizafoes que somam cerca de 3 milh6es de 
cantos. 

As empresas desalojadas e reinstaladas (17,9%), privi
legiaram, a Area Metropolitana de Lisboa. Estas empre
sas procederam, entretanto, a reestruturayao, que se tra
duziu em reduyao do emprego, entre 10 e 15%. 

Porem, a maioria das empresas cessou a actividade. 
Para alem das quest6es tecnicas e financeiras colo

cam-se, ainda, problemas relacionados com o ordenamen
to do territ6rio e que acompanham as relocalizaf6es das 
pequenas empresas. Situayao que nao tern sido devida
mente equacionada. Casos ha, inclusive, em que nao foi 
encontrada alternativa de relocalizayao (manuseamento e 
armazenagem de contentores). 

- Descontamina~iio dos solos (50 ha) ocupados pelas 
instalay6es petroliferas a laborar no Cabo Ruivo, a fim de 
os recuperar. Esta operayao tern gerado grande polemica, 
devido aos riscos de poluiyao, nos aterros improvisados 
para descarga dos materiais, incluindo lamas, impregna
das de hidrocarbonetos. 

2.3. Vantagens acrescentadas 

Indiscutivelmente, esta Zona de Intervenyao potencia 
a criayao de vantagens, a diferentes nfveis, mobilizadoras 
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de si nergias com amplas repercuss5es. Neste ambito, 
destacam-se as novas centralidades na cidade de Lisboa e 
na Area Metropoli tana, as elevadas economias externas 
decorrentes da qualidade infraestrutural em acessos via
rios, incluindo a nova ponte (Vasco da Gama), ligando as 
duas margens do Tejo, e em telecomunicay6es avanyadas, 
a qualidade de vida urbana e a qualidade ambiental de 
nfveis superiores. Note-se, que neste caso, a qualidade 
ambiental, anterior a intervenyao, apresentava nfveis 
muito baixos, resultantes do desordenamento no uso dos 
solos, da contaminayao (poluiyao industrial e urbana) das 
aguas, lamas e lodos dos rios Tejo e Trandio, contamina
yiio do ar (refinayao de petr6leo) e intensidade de rufdos 
(manuseamento portuario-contentores e caminhos de 
ferro). 

2.4. Economia induzida pela EXP098 

Em 1998, urn ter9o (27%) do crescimento anual do 
PIB sera criado pela EXPO. 

No entanto, na execu9iio da construyao da EXPO, 
estudos e projectos, ha a assinalar, que 73,5% das empre
sas envolvidas, sao estrangeiras. Estas apresentam-se, 
quer isoladas, quer constituindo cons6rcios com outras 
empresas estrangeiras, e nalguns casos com empresas 
nacionais . Situa9ii0 que resulta da pequena dimensao 
econ6mica e tecnica, das empresas nacionais. 

Genericamente, os efeitos, na Area Metropolitana de 
Lisboa, sentir-se-ao a nfvel do investimento imobiliario 
a semelhan9a de outras cidades, alvo de reabilitayao 
urbana (Vancouver, EXP086; Barcelona, 1992 com os 
Jogos Ollmpicos), da produ9ao industrial, dos servi9os (as 
infraestruturas viarias construfdas criarao melhores con
diy6es de acessibilidade) e, ainda, da projec9iio na cena 
internacional. 

Criam-se, deste modo, expectativas de reanima9ao do 
mercado imobiliario de escrit6rios, para Lisboa, onde a 
oferta e excedentaria e consequente degrada9ao dos pre-
90S por m2 (Fot. 4). 

Segundo o Plano de Urbaniza9ao da Zona de Inter
venyao da EXP098, o uso do solo seguira os parametres 
constantes no Quadro V. 

Por sua vez, a projectada multifuncionalidade da 
EXPO URBE sera geradora de novos empregos, em resul
tado do diversificado uso do solo: industrias utilizando 
novas tecnologias, actividades de investigayao e desen
volvimento, terciario nao banal, servi9os avan9ados para 
apoio as empresas, equipamentos publicos, zonas de 
recrea9iio, marina, habita9ao de nfvel superior (a VILA 
URBE, como era esperado, esta a gerar in teresse junto 
da populayao jovem, com grau de instru9iio e rendi
mento acima da media), urn hospital privado, urn Centro 
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Fot. 4- Promo~ao JmobiWiria de escrit6rios na EXPO URBE 

(Fonte: Parque EXP098, Desenvolvimento e Promo~iio Imobiliaria S.A.) 

Quadro V- Plano de Urbaniza9iio da Z.I. da EXP098; Sfntese de areas e Indices 

Total da area da Zona de Interven~iio 3 502 700m2 i!OO%) 
Total da area de terreno edificavel da ZI I 25 1 175m2 (36%) 
Total da area de terreno nao edificavel da ZI 2 251 525m2 (64%) 
Total da area de pavimento edificavel 2460 ooom2 
fndice de utiliza~iio global 0,70% 
fndice de utiliza~iio Hquida 0,92% 
fndiee de espa~o publico 0,56% 

Fonte: Plano de Urbaniza~iio da Z.l. da EXPO 98. Pe~as Escritas. Relat6rio. 

Ed. Parque EXPO 98 S.A., pag. 72. 

Comercial, hoteis, sedes de empresas, escolas de ensino 
basico, Escola Superior de Saude, residencia universita
ria, Centro de Forma9iio Profissional e Parque Urbano. 
Esta constituini uma nova zona da cidade de Lisboa. 

Atendendo a pluralidade de fun96es urbanas a con
centrar na area e os indices urbanisticos de qualidade 
"adrnite-se uma popula9iio residente entre 20.000 a 
25.000 habitantes e cerca de 18.000 empregos Jocais" 
(Plano de Urbanizariio da Zl , p.60). 

0 funcionamento da pr6pria EXPO gera apreciavel 
numero de postos de trabalho, directos e indirectos. 

Com efeito, sao diversificados os servi9os a prestar 
aos participantes oficiais, que envolvem empresas nacio-

nais (sede ou filiallocalizada em Portugal, de acordo com 
os termos da candidatura ao concurso aberto em Mmso de 
1997 pelo Parque EXP098, SA): 

- Projectos de arquitectura de interiores e especialida
des; 

- Gestao de obras de execu9iio e montagem de exposi-
96es; 

- Fiscaliza9iio de obras de execu9iio e montagem de 
exposi96es; 

- Execu9iio e montagem de exposi96es; 
- Servi9o de Relar;oes PU.blicas; 
- Tradur;ao e interpretes; 
- Artes Gnificas: design, produ9ao, sinalectica; 
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- Audiovisuais (som e/ou imagem)/multimedia: equi-
pamento e produ~ao; 

- Produ~ao de modelos e maquetas; 
- Mobiliario e equipamento de escrit6rio; 
- Produ~ao de espectaculos; 
- Manuten~ao de equipamentos; 
- Trabalho temporario; 
- Limpeza; 
- Equipamentos de restaura~ao. 

Acresce, ainda, que este acontecimento cultural 
arrasta, por efeito de indu~ao, o desenvolvimento, a nfvel 
nacional, das industrias da cultura. 

Para alem disto, este espa~o ludico, que inclui equi
pamentos culturais e recreativos, permaneceni ap6s o 
encerramento da Exposi~ao e continuani a atrair popula
~ao para esta zona ribeirinha: Oceanaria, Pavilhao Mul
tiusos, que sera o novo Centro de Exposi~oes Internacio
nais (FIL), eo Pavilhao de Portugal. 

Estes grandes equipamentos atrairao, a medio prazo, 
entre 1 ,5 mil hoes de visitantes/ano, no caso do Ocea
naria e 2 milhoes de visitantes/ano para o Centro de 
Exposi~oes. Assim, Lisboa, potencia-se como um destino 
turfstico. 

0 exemplo de Sevilha, onde o sftio cia EXPO restou 
sem vida, forneceu ensinamentos. Daf que o modelo 
seguido tenha sido o de Barcelona. 

A semelhan~a do que se tern observado nas 
cidades que recentemente tern acolhido grandes Even
tos Internacionais, Lisboa e valorizada nas seguintes 
vertentes: 

- crescimento ffsico de qualidade, irradiando da Zona 
de Interven~ao da EXPO, para Norte e Leste; 

- cria~ao de infraestrutura viaria adequada, tanto na 
rede interna da cidade, como na liga~ao a rede viaria 
regional e nacional; 

- recupera~ao do patrim6nio arquitect6nico publico e 
privado e qualifica'faO do centro hist6rico. 

A estas ac~oes de grande vulto juntam-se ac96es ur
banfsticas de pcquena intensidade, mas com forte impacto 
socio-econ6mico, como seja o refor~o da seguran9a, a 
limpeza, manuten9ii0 dos jardins, entre outras. 

Em suma, a desorganiza~ao e decadencia que carac
terizava a Zona de Interven~ao da Iugar a imagem de 
modernidade e progresso que a EXPO permitini pro
jectar. 

Tal como o Projecto Barcelona 92, Lisboa procura 
t irar partido da realiza~ao da EXP098 ao relacionar a 
revitaliza~ao e reconstru~ao com a conquista dum novo 
espa9o urbana (igualmente foram usados os dois elemen-
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tos fundamentais de planifica~ao: o uso do solo e o tra
~ado viario) e a produ~ao de imagem de marca e promo
'fi'iO internacional. 

E ao inves do que se observou, por exemplo, em Sevi
lha, onde as obras executadas beneficiaram mais o visi
tante eventual, as obras em Lisboa vao ser usadas pelo 
cidadao Iisboeta. 

2.5. Custos da Renova-;ao 

2.5.1. Orramento 

Apesar de se fazer crer que o processo de renova~ao e 
liderado pelo sector privado, os exemplos conhecidos 
mostram que dois ter~os dos custos totais sao suportados 
pelo sector publico. ldentica situa9ao se verifica em 
Lis boa. 

0 Quadro VI exemplifica o or~amento da Zona de 
lnterven~ao. No entanto, os valores apresentados sofrc
ram acrescimo de cerca de 13% ao Iongo de 1996 e, no 
infcio de 1997, o Governo declarou que as des pes as 
ascendiam a 403 milhoes de cantos, enquanto as receitas 
somavam, apenas, 343 milhoes de cantos. Anuncia-se, 
deste modo, urn defice significative neste empreendi
mento, no curta prazo. 

Porem, os valores, estimados, nao contemplam os 
gastos realizados na cidade, de cankter municipal e 
estatal, e que contribuirao para melhorar as infraestru
turas da cidade e da regiao, no contexto do evento. 
Neste ambito, incluem-se a nova ponte que liga as duas 
margens do Tejo e respectivos acessos, a amplia9iio da 
rede do metropoli tano, a reestrutura~ao da rede ferrovia
ria regional e os grandes eixos viarios que se ligam a 
cidade. 

Apesar da dimensao financeira desta interven~ao, 

inqueritos a opiniao publica (Janeiro de 1996; in Boletim 
Mensa[ da EXPO, Abril) mostram concordancia com a 
EXP098 (86% dos inquiridos) e, tambem com a local iza
~ao em Lisboa (64%). 

As entidades promotoras da interven9ao esperam 
que a renova~ao funcione como catalizador da 
mudan~a e gere efeitos de crescimento sustentados no 
tempo. 

Trata-se de transforma96es que transcendem a cidade 
de Lisboa, ao potenciarem variadas hip6teses de desen
volvimento social e econ6mico da regiao. 

Para estas areas renovadas sao canalizados investi
mentos avultados e provenientes de grupos financeiros 
internacionais. 

Restara, assim, a expectativa de um saldo final 
positivo. 



Quadro VI - On;amento da Zona de Interven~iio da EXP098 
(milhoes de cantos) 

Projec~oes 

Despesas 
Expropriac;ao e realojamento 42,0 
Construc;ao no recinto da EXPO 75,0 
Realizac;ao da EXPO 50,9 
Encargos com financiamento 42,0 
Outras desp_esas 45,8 

TOTAL 255,4 
Receitas 

EXP098 62,0 
Venda de produtos imobiliarios e concess5es 131,0 
Renda da ocupac;ao de espaco 10,2 
Fundos Comunitarios 20,4 
Financiamento do Estado 17,5 
Outros 15,5 
TOTAL 256,6 

Fonte: Adaptado de Jornal Publico, de 7 de Abril de 1996, p. 3 

2.5.2. Afectar;ii.o social 

A recuperac;:ao das areas pertwirias e degradadas 
cenduz a uma profunda transformac;:ao, dos padroes de 
ecupac;:ao dos estratos sociais (rendimento, categorias 
prefissionais, nfveis de escelaridade) e etaries da 
pepula<;iio. 

Nesta area, sujeita a intervenc;:ao urbanfstica, existem 
Bairros ribeirinhos que alojam uma populac;:ao envelhe
cida e com carencias econ6micas. Esta populac;:ao resi
dente sera expulsa por nao ter, no novo modelo de urba
nizac;:ao, condic;:6es econ6micas para af se manter. 

Em termos do emprego, as novas actividades reque
rem pessoal altamente especializado, facto que conduz ao 
agravamento dos nfveis de desemprego que ja anterior
mente se registavam. 0 trabalho de estiva e o de operario 
nao especializado e de diffcil reconversao, conjugado com 
escal6es etarios elevados. 

Ap6s a intervenc;:ao, vao implantar-se, preferencial
mente, terciario sofisticado, comercio de luxo, unidades 
industriais niio poluentes baseadas em tecnologias de 
ponta, equipamentos culturais e de lazer associados ao 
turismo, e func;:iio residencial de alta qualidade, benefi
ciando do prestfgio da localizac;:ao (frente de agua). 

Assim, apesar dos beneffcios reverterem para a popu
Iac;:ao em geral, os usufrutuarios nao vao ser os mesmos. 
Opera-se o fen6meno da gentrificar;ao, ou seja a recupe
rac;:iio do espac;:o pelas classes sociais mais abastadas e 
grupos etarios mais jovens, ligados as actividades finan
ceiras, gestao, domfnio empresarial e as novas tecnolo
gias (os Yuppies e Dinkies). 

Catalise da !mag em da Cidade de Lisboa 

CONCLUSAO 

A desindustrializac;:ao, embora tenha afectado a cidade 
de Lisboa, nile atingiu a dimensao de outras capitais. 
Uma situac;:ao que a tardia e leota industrializac;:ao do Pafs 
explica. No entante, a renovac;:ao das instalac;:oes portuari
as libertou espac.;o. Possibilitando, deste modo, a cri ac;:ao 
de uma nova imagem para a cidade e devolvendo a zona 
ribeirinha a cidade, seguindo o modelo actual da estrutu
rac.;iio do espac;:o urbano. 

0 relanc;:amento das cidades correlaciona-se com as 
transformac;:6es tecnol6gicas que alteraram a centralidade, 
por efeito dos sistemas de infermac.;ao mais avanc;:ados. 

A sociedade post-industrial interligada com a inter
nacionalizac.;iio da economia e do trabalho, a abertura de 
novos mercados, a reduc;:ao dos custos de transportes, a 
redefinic;:iio dos valores do consumo, o lazer e a qualidade 
da habitac.;ao, destrona os tradicionais modelos da estru
tura urbana e promeve a emergencia duma nova forma de 
acumulac;:ao capitalista. 

Os modelos de renevac.;ao colocam, entretante, varias 
interrogac;:6es: 

- a quem serve a transformac;:iie urbana? 
- como gerir a divisiio social do espac;:o? 
- a parceria, novo movimento do urbanismo? 
- como dimensionar as operac;:6es de recenversao, a 

fim de controlar os efeitos induzidos? 
-quem define a forma urbana? 

Em suma, o perfil de cidade, feito a imagem do habi
tante urbane post-industrial expulsan\ as populac,:6es 
inadaptadas, ao mesmo tempo que modelara habitos e 
comportamentos dos usuaries desta cidade renovada, 
igualados nos padr6es de consume, onde a cidade vale 
pelas imagens que transmite. 
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