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Espa~o, Forma e Fun~ao; Paisagem e Imagem; Inova~ao, Modernidade, P6s-Modernidade? 
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RESUMO 

Desde a cria~ao da 'cite' , da 'civitas' e da 'polis', a cidade cresceu com fun~ocs defensivas, 
comerciais e administrativas. A Revolu~ao Industrial foi urn marco da expansao da cidade moderna em 
que os contrastes e conflitos foram sucessivamente denunciados, tendo-se evidenciado utopias da cida
de atendendo a harmonia e variedade de fun~oes. Com o Fordismo incentivou-se a urbaniza~ao con
centrada e a forma~iio de Areas Metropolitanas. Na tendencia actual da P6s-Modemidade sobrepos-se a 
16gica das redes no sistema urbano, o crescimento urbano difuso no espa~o peri-urbano, os complexos, 
de modo que a polimorfia da paisagem e a estrutura fragmentada da cidade suscitaram o alerta com o 
prop6sito de recriar a cite. 

Palavras-chave: Cite, Civitas, Polis, Cidades; Espa~o. Forma e Fun~ao; Paisagem e Imagem; 
Cidade Moderna e Utopias ; Fordismo; Areas Metropolitanas; P6s-Modemidade, Redes, Sistema 
Urbano; Espa~o Peri-urbano, Complexos, Condominios, Fragmentos. 

REsUME 

Depuis Ia creation de Ia 'cite', Ia 'civitas', Ia 'polis', Ia ville a concentre fonct ions de defense, 
commerciales et administratives. La Revolution Industrielle marque )'expansion de Ia ville moderne 
dont les contrastes et conflits ont ete denoncies, au meme temps que s'evidencient utopies de Ia ville 
dotee de J'harmonie et de Ia variete de fonctions. Le Fordisme a pousse !'urbanization concentree et Ia 
formation de I' Aire Metropolitaine. Actuellement Ia Post-Modemite revele Ia logique des reseaux sur le 
systeme urbain, !'urbanization difuse sur l'espace peri-urbain, les complexes et Ia structure fragmentee 
de I' espace urbain suscitant l'urgence d ' un project de recn~er Ia cite. 

Mots-cles: Cite, Civitas, Polis, Ville; Espace, Forme et Function; Paysage et Image; Ville 
Moderne et Utopies ; Fordisme; Aire Metropolitaine; Post-Modemite; Reseaux; Systeme Urbain; Espace 
Peri-urbain, Complexes, Fragments. 

ABSfRACT 

Since the origin of the 'cite', the 'civitas', the ' polis', the city enlarged reinforcing its defensive, 
commercial and administrative functions. The Industrial Revolution pushed the expansion of the 
modern city with great contrasts and conflicts denounced by various authors, so that utopias of the city 
emerged considering harmony and variety of functions. The Fordism favoured the urbanization in con
centrated form and the enlargement of Metropolitan Areas. Nowadays, Post-Modernity tends to strech 
the networks logic over the urban system, the extension of urbanization in diffuse form over the peri
urban space, the construction of complexes, so that the desordered polymorphic caracter of the land
scape and the fragmented structure of the urban space are alerting for a urgent project attending to the 
recovery of the cite. 

Key-words: Cite, Civitas, Polis , City; Space, Form and Function; Landscape and Image; Modem 
City and Utopias; Fordism; Metropolitan Areas; Post-Modernity, Networks, Urban System; 
Peri-urban Space, Complexes, Fragments. 
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1. ESPA<;O FORMA E FUN<;AO 

0 conceito de cidade identifica-se, desde a sua ori
gem, com aglomera~ao, distinta portanto do campo com 
povoamento tendencialmente disperso e menores densi
dades de popula~ao, distinguindo urn grupo humano 
cujas rela~oes eram de "vizinhos" ou de habitantes da 
civitas ou cite, e destacando-se pela sua importancia, de 
modo que era fortificada, murada ou rodeada de varias e 
sucessivas cercas a medida que a aglomera~tao se alarga
va, evidenciando-se assim como polis donde derivou a 
metr6pole e mesmo as no~t6es mais modernas de mega
lopolis, megap6lo, tecnop61o. 

Desde cedo a cidade foi dotada de regulamentos de 
direitos e deveres, que garantiam a seguran~ta a vida 
urbana do burgo onde se desenvolveram as actividades e 
fun~oes que impulsionaram as mudan~as e transforma
~t5es do valor de uso para o valor de troca nao s6 do 
solo mas de mercadorias e fun~oes que se integraram no 
circuito de circula~ao. 

"Transformaram-se em cidades as (povoa~oes) que 
juntavam as vantagens defensivas do sltio uma posi~ao 
que dominasse as vias de tdinsito." (RIBEIRO, 1971 ). 

A localiza~ao junto a recesses do litoral, a rios nave
gaveis ou a encruzilhada de caminhos, favorecendo a vida 
de rela~tao e de comercio, proporciona a posi~ao eminente 
da cidade, enquanto a escolha do sitio, no cimo de escar
pas ou de colinas fragosas, assegura as necessidades de 
seguran~ta. Estes atributos que definem o locus da cidade 
ainda hoje se patenteiam nos nucleos urbanos antigos 
alcandorados. 

Como locus da organiza~ao da vida de rela~ao e de 
comercio, como Iugar de actores e agentes com estatuto 
socio-profissional de forte identidade no espa~o cons
trufdo e no espa~o simb6lico, como foco de vontade e de 
poder na organiza~ao do territ6rio, as cidades assumiram 
importantes fun~oes de defesa face a assaltos de n6madas 
eivados de cobi~a. a movimentos de conquistadores com 
inten~oes de expansao, a confrontos com hostes inimigas 
em guerras ao Iongo da fronteira. Por outro !ado, desde 
muito cedo dominaram o espa~o rural , ou exerceram 
influencia restrita no espa~o envolvente; destacaram-se, 
logo no infcio da Idade Media, nas tendencias de emanci
pa~tao de burgos e cidades, concelhos ou municfpios; 
evidenciaram-se por ac~oes e vontades relevantes para a 
crescente especializa~ao e competencia em rela~ao a 
outras cidades para elevar o seu grau de polariza~ao ou o 
nfvel bierarquico. 

0 desenvolvimento das cidades e incrementado com a 
centraliza~ao do poder do Estado e o refor~o da soberania 
momirquica no espa~o nacional. Alem das fun~oes 

comerciais, sao relevadas as fun~oes administrativas e de 
organiza~tao do territ6rio, ao mesmo tempo que o pla
neamento urbana assume importancia no crescimento da 
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cidade capital do Pafs. Tende entao a acentuar-se a hie
rarquia urbana e o contraste cidade-campo. 

Os diferentes padroes de evolu~ao das cidades euro
peias no seu crescimento devem muito a estrutura do 
poder e as diferentes maneiras como o locus do poder tern 
repercussoes no crescimento da cidade, nos padr6es 
espaciais da cidade e nos modos de vida urbana, assim 
como na forma de organiza~tao do territ6rio, nomeada
mente no contraste cidade-campo. 

2. A EXPANSAO DA CIDADE MODERNA 

A primeira grande expansao das cidades ocorreu com a 
Revolu~tao Industrial e a muta~ao nipida impulsionada 
pelo capitalismo triunfante: "0 aparecimento da cidade 
representa urn grande progresso" (K. MARX, I 818- 1883, 
L'ldeologie Allemande). 

A identifica~ao da cidade com o progresso e uma 
ideia antiga que o Seculo das Luzes e o Iluminismo fez 
renascer ao proclamar que "(Constantino) sentia que nas 
cidades estavam os trabalhos uteis e no campo os traba
lhos necessaries" (MONTESQUIEU, 1748, L'Esprit des 
Lois, XXIV, 23). 

Com o avan~o da industrializa~ao, ao Iongo do 
seculo XIX, aumentaram os contrastes nas cidades entre 
espartos de opulencia e espa~os de miseria do proleta
riado, evidenciados na crise do "Fin de Siecle", patentea
dos nao s6 em conflitos econ6micos e sociais, como 
tambem em divergencias polfticas, com eco e difusao na 
diversidade de tendencias cutturais, tanto na literatura, 
como na pintura, escultura e arquitectura. 

Evidencia-se a cidade em discordancia com o caracter 
de civitas e cite. Esta ruptura foi denunciada por ge6gra
fos como E. Reclus que admitia as tendencias evolucio
nistas ao atender a rela~ao entre o Homem e a Terra e, 
considerando como referend a o modelo de equitfbrio da 
Natureza, que a Sociedade alterava sucessivamente, 
preocupou-se, nesta perspectiva, com as tendencias evi
denciadas, salientando pela primeira vez a importancia da 
"Geografia Social". 

"Poderia constatar-se a surpreendente regutaridade 
com que se distribuem as aglomera~toes urbanas, antes das 
explora~6es mineiras e industriais terem perturbado o 
equilfbrio natural das popula~t6es". Conclui, perante as 
tendencias evidenciadas, que "quando as cidades crescem 
a humanidade progride e quando elas diminuem o corpo 
social regride para a barbarie" (E. RECLUS, 1905-I 908, 
L 'Homme et Ia Terre) . 

3. A CIDADE-REGIAO 

A cidade como foco de regioes, constiluindo regioes 
industriais ou cidade-regiao era uma realidade que 
ganhou expressao no final do seculo XIX. Esta mudan~a 



na ocupa~lio do espa~o e na organiza~lio do territ6rio foi 
urn marco importante da Geografia que nao passou 
despercebido do ge6grafo que maior influencia exerceu 
no desenvolvimento da ciencia geografica no final do 
seculo XIX e princfpio do seculo XX - Vidal de La 
Blache. Reagindo contra as rela~oes deterministas entre o 
meio e o homem, afirmou o "Possibilismo" dos grupos 
humanos exercerem actividades e diferentes modos de 
vida, insistiu na contingencia da actividade humana, 
real~ou como campo especffico da Geografia a "ciencia 
de Iugares". Perante o incremento da urbaniza~ao que 
presenciou, V. de La Blache sublinhou o princfpio da 
circula~ao, enfatizando, alem das relar;oes verticais - entre 
os homens eo meio que utilizam - as rela~oes horizontais, 
alargadas a espar;os cada vez mais distantes, devido ao 
desenvolvimento das comunica~oes, circula~ao de produ
tos agrfcolas, de materias-primas ou fontes energeticas do 
meio rural para a aglomerar;ao urbana, movimentos de 
pessoas para o trabalho ou para o aprovisionamento de 
bens na cidade. Esta viva percepr;ao de novas formas de 
estrutura~ao do espar;o, com efeitos decisivos na organi
zar;ao do territ6rio, nomeadamente quanta a demarcar;ao 
de regioes funcionais, nao se reflectiu imediatamente 
com grande amplitude nas obras dos discfpulos da Escola 
Francesa de Geografia mas representou, sem duvida, o 
indfcio de organizar;oes espaciais que tiveram subsequen
temente urn amplo desenvolvimento, como hoje reconhe
cem autores contempodineos: "Vidal de La Blache enri
queceu 0 ambito dos tipos de organizar;ao do espa~o. 

identificando novas formas, para alem das reconhecidas 
pe!a tradir;ao hist6rica. Deu-se conta do papel importante 
das vias de comunicar;ao modernas, das vias ferroviarias 
em especial, e das cidades que cresceram rapidamente a 
urn ritmo nunca antes presenciado; o espar;o estava mar
cado por estas novas nodalidades, assim como pe!a indus
tria que criava paisagens de concentrar;ao nunca vistas 
anteriormente e desenhava os contornos de conjuntos ine
ditos" (P. CLAVAL, 1987, p. 69). 

A popula~ao urbana aumentava rapidamente e as cida
des cresciam, nao s6 pelo incremento das funr;oes de 
administrar;ao, como pela concentrar;ao de actividades 
industriais. A cidade com uma estrutura multifuncional 
era urn nucleo compacta mas alargavam-se sucessiva
mente os espac;os fabris e os de habitac;ao, !ado a !ado, 
pela necessidade de proximidade entre o local de traba
lho eo de residencia. 

No princfpio do seculo XIX ainda se mantinha quase 
inalterada a estrutura comercial da cidade vigente no 
seculo anterior. 0 mercado semanal e a feira peri6dica 
eram importantes locais de comercio. Os lojistas, pro
prietaries das lojas, tinham residencia no andar superior 
do mesmo ediffcio e eram frequentemente artesaos dos 
bens que vendiam a uma clientela que vivia na mesma 
localidade. 

A cidade revisitada 

Na segunda metade do seculo XIX tendem a desen
volver-se na cidade ruas e arterias de expansao de activi
dades comerciais; as lojas permanentes estavam abertas 
regularmente durante todo o dia, raramente coincidindo o 
local da actividade do retalhista com o da sua residencia, o 
nfvel de especializar;ao do comercio era ja not6rio e o 
mercado alargado a escala regional. Emerge, assim, na 
cidade, urn nucleo central especializado no comercio e 
actividades complementares, como que o esbo~o do 
C.B.D. (Central Business District) que vai ter grande 
expressao e grande expansao no final do seculo XIX. As 
vantagens de aglomerar;ao reflectiam-se ja na formar;ao de 
areas comerciais. 

Foi grande a mudanr;a na estrutura urbana com a 
expansao da industria, as consequentes muta~oes do 
comercio retalhista, a nftida retracr;ao das actividades 
artesanais e a necessaria implantar;ao do comercio gros
sista. 

A sucessiva especializac;ao funcional da cidade evi
dencia-se na segunda metade do seculo XIX. 0 comercio 
retalhista densificado em ruas do velho nucleo antigo da 
cidade ocupa uma posi~ao central entre, por urn lado. a 
area de instituir;oes financeiras e, por outro lado, a area de 
comercio grossista que frequentemente se estendia ao 
Iongo de ruas com facilidade de acesso ao porto ou a 
zonas industriais. Nos finais do seculo XIX a actividade 
financeira estava em expansao, a industria retrafa-se no 
centro da cidade sendo as fabricas relocalizadas na 
periferia urbana, aumentava a especializa~ao do comer
cia retalhista como actividade predominante das velhas 
ruas do nt1cleo hist6rico da cidade e das arterias conver
gentes. 

0 desenvolvimento dos transportes publicos, primeiro 
de tracr;ao animal e depois por caminho de ferro e vef
culos motorizados, permitiu que a expansao econ6mica se 
traduzisse na desconcentrac;ao da industria e da habi
tac;ao a partir do centro da cidade, evoluindo uma estru
tura urbana caracterizada pela segregac;ao funcional e 
social, ao mesmo tempo que se acentuava a suburbani
zac;ao. 

A produ~iio do espac;o urbana e a chave da reprodu
r;ao do sistema industrial capitalista, tanto pela instaura9ao 
de uma racionalidade compatfvel como o progresso, como 
pela diversidade de intervenientes no modo de expansao 
urbana: o Estado com o seu apoio a instaura~ao de novas 
espar;os urbanos; o planeamento propiciando o ordena
mento do espar;o favoravel a acumula~ao da riqueza; 
os agentes econ6micos interessados na especula~ao imo
biliaria. 

No final do seculo XIX, evidenciam-se actuar;oes 
urbanfsticas que tendem a estimular o esventramento dos 
cascos urbanos tradicionais, eleger a dimensao monu
mental nas vias de expansao do centro da cidade ; ao 
mesmo tempo que se incrementa o aumento da circula~ao 
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e o ordenamento do solo urbana, aumenta a separa~ao 
funcional e social da cidade. 

4. A UTOPIA EM TORNO DA CIDADE 

Desde o infcio do seculo XIX, as condic;oes de vida 
criadas pela concentrac;ao urbana-industrial, com elevados 
graus de insalubridade, mortalidade e miseria em muitos 
sectores da cidade, provocaram crfticas sociais e propos
tas da cidade ideal, como a concebida por Robert Owen 
em 1817 no esbor,:o da "Comunidade de Harmonia e 
Cooperar,:ao". 

A utopia nao teve seguidores mas a consciencia social 
da cidade renasce no final do seculo XIX. Londres, capital 
do imperio mais industrializado do mundo, correspondia a 
primazia entre as metr6poles mundiais no decurso da 
segunda metade do seculo XIX, em plena fase de expan
sao que se encerra no infcio do seculo XX quando se 
intensifica a competir,:ao com os Estados Unidos da Ame
rica e a Alemanha. Revela os contrastes sociais mais 
agudizantes entre ricos e pobres, entre os bairros centrais 
da opulencia e as franjas da miseria. Estas condir,:oes 
seriam apontadas com veemencia por romancistas como 
Charles Dickens, ou analistas e te6ricos imbufdos de 
ideologias socialistas cujo expoente maximo foi Karl 
Marx. 

Outros ideais de vida quotidiana iriam influenciar os 
modelos das "cidades-jardins" concebidos no planeamento 
urbana em pafses como os Estados Unidos da America e 
Grll-Bretanha. Atendiam a construr,:ao de comunidades 
com uma estrutura equilibrada de espar,:os de trabalho e de 
residencia. Representavam uma resposta a necessidade de 
melhoria da qualidade de vida urbana, como proclamava o 
seu principal defensor que se evidenciou no planeamento 
em Inglaterra, Ebenezer Howard - Tomorrow A Peaceful 
Path to Social Reform (1898). A intenr,:llo era criar uma 
alternativa a estrutura centro-periferia do contraste cidade
-campo patenteada na situar,:llo vigente: congestao urbana, 
devido ao crescimento rapido da cidade provocado pela 
concentrar,:llo da industria, e despovoamento rural. Reali
zar-se-ia atraves da construc;ao de pequenas comunidades 
onde se coadunavam as amenidades da vida urbana com a 
proximidade da paisagem rural. 

Assim, a "cidade-jardim" de E. Howard tinha uma 
estrutura concentrica: o centro da cidade era o nucleo 
cfvico com espar,:os verdes; a habitac;llo e o comercio eram 
incrementados numa faixa concentrica; na periferia locali
zava-se a industria, sendo a acessibi lidade assegurada por 
avenidas com orientac;ao radial. A conten~ao do cresci
mento da cidade garantiria a preservar,:ao da cintura rural 
envolvente. 

Estes ideais de vida urbana concretizaram-se em cida
des construfdas perto de Londres nas primeiras decadas do 
seculo XX. A interligar,:ao da cidade e do campo, a im-

94 

portancia atribufda as cinturas verdes, envolvendo as 
cidades em que o crescimento era controlado, tiveram 
grande impacto e influenciaram o planeamento urbana das 
Cidades Novas que vieram a ser construfdas subsequen
temente. 

Os modelos de cidade em que a vida urbana se arti
culava com a paisagem rural coadunavam-se com os 
ideais de estilo de vida em Inglaterra e nos Estados Uni
dos da America mas representaram uma experiencia de 
curta durar,:ao concretizada em escassos casos isolados 

0 aumento dos suburbios e das areas suburbanas em 
torno das principais cidades tornou-se o padrao domi
nante da urbaniza~ao concentrada. Intensificou-se a 
medida que se alargaram os meios de transporte publico 
a coroas suburbanas, sucessivamente mais extensas. 
0 Estado favoreceu este padrao atraves da polftica de 
redur,:iio de tarifas em beneffcio dos comutantes que diari
amente afluem ao centro da cidade. 

5. FORDISMO E CRESCIMENTO URBANO 

No p6s-guerra, com a afirmar,:ao do Fordismo como 
regime de acumular,:ao e modo de regular,:ao, a crescente 
concentrar,:llo horizontal e vertical das empresas e a reor
ganizar,:iio do processo de trabalho, assente na separa~ao 
entre as fun~oes de concep~ao e de decisao, por urn 
lado, e de execu~ao, por outro lado, incentivaram a 
expansllo do "terciario do secundario" (A. LIPIETZ, 1979) 
nas principais metr6poles. Acentua-se a suburbanizar,:ao 
da industria acompanhada por movimento centrffugo da 
habitac;ao, tendencias faci litadas pela utilizar,:ao dos rna
demos meios de transporte e comunicar,:llo - o autom6vel 
privado e o telefone. 

A urbanizar,:iio espraia-se em densas manchas de 
milhares de quil6metros com dezenas de milhares de 
habitantes, padriio que mais se evidenciou no Nordeste 
dos Estados Unidos da America, identificado como prot6-
tipo da Megalopolis (J. GOTIMAN, 1961 ), concentrando-se 
no centro urbana as fun~oes de decisao de mais alto 
nivel - consideradas como "quarto sector" (J. GOTIMAN, 
1961) - que se diferenciam das actividades terciarias 
mais directamente relacionadas com a coordenar,:ao da 
produr,:ao e caracterizadas, portanto, por uma Iocalizar,:llo 
mais dispersa. 

A expansao da industria no territ6rio nacional reali 
zou-se mediante a desconcentra~ao da produ~ao para 
cidades de pequena e media dimensao por forma a 
aproveitar, ao mesmo tempo, as vantagens de urn meio 
urbano com mao-de-obra de custo mais baixo e de meno
res reivindicar,:oes em quest6es laborais, terrene mais 
barato e alargamento do mercado; permaneceu, no 
entanto, o sector de decisao de grau superior nas metro
poles que foram berr,:o do Fordismo, como Detroit. 



As rnudan<,:as na organiza<,:ao do espa<,:o foram nipidas 
corn profundos reflexes no territ6rio. Por urn !ado, o 
desenvolvimento dos meios de transporte e de comunica
<,:iio, bern como dos meios de produ<,:ao de energia, per
mitirarn a industria beneficiar ao rnesmo tempo de eco
nomias de escala e de economias de aglomera<,:ao nas 
cidadcs que rnelhor ofereciam estas condi<,:5es, consoli
dando-se uma articula~ao forte entre urbaniza~ao e 
industrializa~ao. Por outro lado, a erosao das especifici
dades regionais e o enfraquecirnento das identidades 
regionais foi inevitavel. A especializa<tiiO inter-sectorial 
que caracterizava a divisao regional do trabalho domi
nante na segunda metade do seculo XIX, ate a decada de 
30 do seculo XX, sobrepos-se a divisao espacial intra
sectorial caracteristica do Fordismo: as fases de con
cep<,:ao e de decisao eram incrementadas nas cidades, 
localizando-se a fase de fabrico nas areas com tradi<,:ao 
industrial e as actividades mais rotineiras de montagem 
nas areas perifericas corn mao-de-obra de menor custo e 
sem qualifica<tiio. Esta segmentac;ao do trabalho, acom
panhada de disjun~ao geografica das diferentes fases 
do sistema produtivo, consoante as caracterfsticas varia
veis do mercado de trabalho, era uma importante compo
nente do regime de acumula<,:ao e quebrou as especificida
des dos sistemas produtivos regionais e das regioes 
industriais: apagaram-se as antigas solidariedades sociais 
e territoriais, nomeadamente entre a cidade e a regiao 
envolvente, e sobrepos-se a clivagem e a segmenta~ao 
funcional e espacial entre a cidade e a sua area de 
influencia imediata. 

Corn a irnplanta<,:ao do sistema organizativo-tecnol6-
gico fortemente hierarquizado, caracterfstico do Fordismo, 
adquirem releviincia os sistemas de cidades em que a 
primazia da metr6pole e nitida e evidencia-se a deca
dencia das velhas regioes industriais especializadas, 
cujo desenvolvimento tinha florescido urn seculo antes 
devido a proximidade de recursos naturais ou de fontes de 
energia ou a destreza, perfcia e tradi<,:ao nas actividades de 
fia<,:ao , tecelagem ou fundi<,:ao. 

Acentuam-se os contrastes centro-periferia, sendo 
beneficiados os grandes centros urbanos e perdendo 
imporHincia, nao s6 as areas rurais com abundantes recur
sos naturais, como os pequenos centros que antes estavam 
integrados em tecidos produtivos regionais especializados. 

No infcio da decada de 60, a industria que esta cada 
vez mais concentrada em grandes monop6lios deixa de 
crescer nas cidades e aumenta nos suburbios ou areas 
semi-rurais. Os centros urbanos tornam-se focos de 
actividades terciarias que se concentram nos nucleos 
mais antigos da cidade, espraiando-se pelas arterias con
vergentes onde o processo de renovac;ao urbana ganha 
fmpeto, de modo que a habita<tiiO e for<,:osarnente des\oca
da para areas suburbanas, mais extensas e alargados a 
maiores distiincias. 

A cidade revisitada 

6. PAISAGEM E IMAGEM DA CIDADE 

A paisagem urbana e o primeiro testemunho, de per
cep<,:ao directa e imediata, do caracter da cidade. 

A paisagem urbana apresenta-se com aspectos especf
ficos e conota<,:5es pr6prias. E a imagem de um espa<to 
construfdo pelo homem num terri t6rio de vida de relac;ao 
e ac<,:ao consoante as suas necessidades econ6micas e 
sociais, as suas heran<,:as culturais e os elementos do meio 
que influenciaram o sitio original. 

Para alem das comunidades de habitantes com rela<t6cs 
de vizinhan<,:a, outros agentes intervieram na modela<,:ao 
da paisagem urbana. Os empresarios, actuando individu
almente ou atraves de sociedades de empreendimentos 
imobiliarios, exerceram forte influencia, tirando partido 
do valor de troca elevado proporcionado nos Iocais com 
uma posi<,:ao estrategica, junto a urn rio navegavel , a uma 
linha de caminho de ferro, a grandes arterias de circula
<,:ao, ou nos lugares centrais de elevada acessibilidade 
facultada pela disposi<,:ao radial das vias de comunica<,:ao. 
A ac<,:ao do Estado como factor poderoso de expansao da 
cidade teve tambem reflexos importantes patentes na 
paisagem urbana. Assim, o desenvolvimento da cidade foi 
incrementado com a centraliza<,:ao do poder do Estado, 
ao mesmo tempo que o planeamento urbano assumia 
importiincia no crescimento da capital; o apoio do Estado 
permitiu a instaurac;ao de novos espac;os urbanos e o 
planeamento, propiciando o ordenamento do espa<,:o favo
receu processos de especula<,:ao imobiliaria; traduziu-se na 
transforma<,:ao dos arrectores da cidade em suburbios 
residenciais, com constru<,:ao compacta em altura, ao 
mesmo tempo que a renova~ao urbana se alargava no 
centro da cidade para intensi ticar o uso e valor do solo 
urbano com a localiza<,:ao concentrada de estabelecimen
tos de comercio e servi<tOS, diminuindo a utiliza<,:ao pelos 
habitantes, quanto ao espa<,:o de habita<,:ao privado, como 
quanto ao espa<,:o de convfvio quotidiano publico, como os 
cafes. 0 caracter da cidade como civitas, cite, diminuiu e 
na paisagem urbana denotam-se claramente os sinais de 
transforma<,:ao, quer nos contrastes, quer nos trar,:ados e 
silhuetas e fachadas dos ediffcios, quer na intensidade dos 
movimentos, dos fluxos e dos trajectos. 

A cidade, alem da qualidade visfvel do espar,:o cons
trufdo apreciado na paisagem, representa experiencias 
vividas e modos de relac;ao entre os habitantes, diferentes 
graus de mobilidade no espa<,:o e distintas 16gicas espa
ciais. Compreender a cidade e, pois, interpretar a constru
<,:ao do espa<,:o e compreender o que ela conota para os 
indivfduos e vice-versa, ou seja, o que eles projectam nela, 
o sentido que dela tem e que modifica as suas atitudes e 
comportamentos em rela<,:ao a ela. 

A primeira etapa da analise do espa<,:o urbano e e sem
pre foi a descoberta da paisagem urbana que conduz a 
reflectir sobre a percep<,:ao da paisagem, descobrindo a 
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nossa relac;ao com o meio urbano e as representacroes que 
daf emanam. 

A partir da representac;ao e da imagem da cidade, ha 
necessariamente urn codificar da organizac;ao espacial 
global da cidade, que permite identificar os componentes 
consoante a forma como apreendemos esse meio urbano e 
as valorizac;oes de que e portador. Reconhecemos entao a 
estrutura da cidade tal como n6s a representamos. 

Urn dos primeiros autores a filtrar a imagem da 
cidade foi K. LYNCH (1960) que distinguiu assim uma 
tipologia de elementos da estrutura urbana: 

• Eixos estruturantes 
• N6s de confluencia e de concentrac;ao entre os eixos 
• Limites e descontinuidades 
• Propriedades simb6licas - centralidade e marginali

dade, bairros rices e bairros pobres 
• Propriedades projectivas e temporais - areas e cen

tres hist6ricos, faixas modernas, renovac;ao urbana 
• Propriedades funcionais - funcroes e relacrao com 

formas construfdas 

A imagem e a representac;ao da cidade mudam con
soante as modificac;oes da paisagem urbana que reflec
tem alterac;oes na estrutura da cidade. Se na imagem da 
cidade os eixos estruturantes e os n6s de confluencia e de 
concentracrao entre os eixos tern urn caracter de persisten
cia, os limites e as descontinuidades da trama urbana 
mudam, nao s6 com a expansao urbana como tambem 
pela renovac;ao urbana e, do mesmo modo, se modificam 
as propriedades simb6licas, as propriedades projectivas e 
temporais e as propriedades funcionais. Com o aumento 
das construc;oes para habitac;ao nas periferias urbanas, a 
renovac;ao urbana nas antigas "A venidas Novas" e o 
estabelecimento de modernas arterias e circulares nos 
limites do municfpio urbano, mudam os padr6es e trajec
tos entre habitac;ao e o local de trabalho, o acesso aos 
locais de consumo e de lazer. E enquanto se intensifica o 
afluxo e a atraccrao aos centros comerciais representando 
focos de consume e divers6es como o das Amoreiras e o 
do Colombo, as propriedades simb6licas da Baixa diluem
-se, diminuindo a sua centralidade especffica, assim como 
o seu valor como centro hist6rico e, deste modo, num 
processo cumulative, ao mesmo tempo que se apaga a sua 
imagem, identidade, tradic;ao e memoria, as suas func;oes 
urbanas se alteram ou persistem por inercia, o que suscita 
uma polftica activa e criteriosa de reabilitac;ao urbana. 

7. INOVA(:AO, MODERNIDADE, POS-MODER
NIDADE? 

Centro-Periferia da Cidade, formas em mutariio? 

Inovacrao foi sempre urn epfteto relacionado com a ci
dade como construr;ao do espar;o, nao s6 nos aspectos 
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socio-econ6micos e culturais, como legais, institucionais e 
polfticos, pr6prios do modo de vida urbano dos cidadaos. 

Com o avanc;o da modernidade, a nocrao de contraste 
cidade-campo acentuou-se e os Tempos Modernos asso
ciaram a ideia de cidade nocroes de organizac;ao do traba
lho e do espac;o, eficiencia econ6mica, modes de regula
c;ao social e formas de atracc;ao cultural que suscitaram 
atitudes crfticas em relac;ao a forma de crescimento da 
cidade marcada pela "massificac;ao", contraria a genese da 
civitas e da cite. 

Ao contrario do campo, a cidade cresceu pela desagre
gac;ao e separac;ao crescente entre o local de habitac;ao e 
de trabalho; progrediu a socializac;ao do trabalho e da 
economia, da educac;ao e da cultura, da saude e do lazer; 
os meios de transporte publico intensificaram-se e o 
acesso pelo transporte em autom6vel privado aumentou; 
ao mesmo tempo que a construc;ao do espacro se dilatava 
para as periferias estabeleceram-se carreiras suburbanas 
de acesso a cidade e surgiu a necessidade de implantar 
novos equipamentos colectivos de servic;os da educacrao e 
da saude perto da habitac;ao nas manchas suburbanas 
com elevadas densidades de populac;ao. 

As mudanc;as nas formas de socializac;ao, particular
mente rapidas nas cidades, afectam formas de habitar e de 
consume, reflectindo-se em diferentes modos de vida. 

Ha grandes contrastes entre o centro e a periferia 
urbana quanto as estruturas de equipamentos colectivos. 
Por isso, os conflitos urbanos tendem a ser interpretados 
mais a luz da teoria do consumo e da distribuic;ao do que 
da teoria da produc;ao, considerando que o elevado valor 
do solo urbano afectou o mercado de urn bern essencial, a 
habitac;ao: estratificado consoante o rendimento familiar, 
reflecte-se na grande diferenciac;:ao de areas residenciais 
quanto a infra-estruturas e equipamentos e foi determi
nante das grandes mudanc;as e variac;oes dos modos de 
vida urbana. 

Nos bairros antigos da cidade mantem-se pniticas so
ciais de vida urbana de bairro ou de rua: nalguns as rela
c;oes inter-pessoais nas comunidades urbanas persistiram, 
enquanto noutros a socializagao nao se sobrepos integral
mente, nao chegando a substituir os padr6es de relac;oes 
sociais e os habitos quotidianos da actividade urbana 
econ6mica e social, formal ou informal. 

0 alargamento em mancha das areas metropolitanas 
suscitou novas formas de planeamento urbano em rela
c;ao ao acesso por transporte rodoviario a favor do auto
move! particular, ja nao a escala do municipio urbane 
mas de articulac;ao regional em coroas como a Cintura 
Regional Exterior de Lisboa (CREL) e a Cintura Regional 
Interior de Lisboa (CRIL) ou em eixos de Jigac;ao 
Norte-Sui entre as duas margens da Area Metropolitana de 
Lis boa. 

0 aumento da construc;ao e a expansao das areas 
metropolitanas ao Iongo de eixos iria suscitar tambem 



uma relocaliza~lio dos espa~os de consume e de lazer, em 
estabelecimentos de grande superffcie na periferia urbana, 
implantados em solos que deixararn de ter uso agrfcola ao 
tornarem-se expectantes, localizados em centros comer
dais, corn facil acessibilidade ao Iongo de eixos de circu
Iac;:ao de ambito regional na mancha urbanizada, contfnua 
ou descontfnua, com amplas possibilidades de estaciona
mento para urn grande afluxo de populac;:ao dotada de 
autom6vel privado e, para corresponder a elevada procura 
por si s6, oferecendo noma construc;:ao de grande superff
cie compacta uma variedade de func;:oes de comercio 
assim como de servi~os de restaura~lio. 

Entretanto na cidade a especializa~lio e crescente. As 
vagas de renova~ao urbana provocaram uma alterac;:ao de 
fun~6es, com o desaparecimento de cafes e outros locais 
de encontro, ao mesmo tempo que e incrementada a 
intensificayao de estabelecimentos de servi~os de nfvel 
hierarquico superior como os Bancos, Seguros e outros 
especializados de apoio as empresas. Porem, no centro 
historico conservado perdura a tendencia para a espe
cializa~lio das fun~6es de comercio e de servi~os, acen
tuando-se a especificidade na rela~lio entre a procura e a 
oferta quanto a Antiquaries, Galerias de Arte, Joalharias 
ou outras formas de comercio muito especializadas, assim 
como Restaurantes Tfpicos proporcionando uma Ementa 
Tradicional ou uma paisagem excepcional ou atrac~6es 
especfficas para o lazer como Discotecas ou Cafes
-Concerto. 

A cidade proporciona ainda tambem, alem de sitios 
historicos, a reserva de espa~os verdes como os jardins, 
cada vez mais valorizados pelo seu canicter de raridade 
como forma de uso do solo para usufruto publico de uma 
popula~ao urbana, pela sua localiza~ao e composi~ao flo
rfstica, que se devem a ac~6es de planeamento urbano de 
outrora, quando a cidade e o solo urbano tinham outro 
significado em termos de utilidade, monumentalidade, 
paisagem e modo de vida urbano. 

No centro historico da cidade, as tendencias de 
especializac;:ao que permitiriam revitalizar as velhas estru
turas de comercio, servi~os e lazer estao ainda atrasadas, 
ou mesmo nao empreendidas e aplicadas, para suster e 
aumentar a capacidade de atracyao da populac;:ao urbana. 

Crescimento dos Complexos Urbanos e da Urbaniza
~ao Difusa? 

A urbanizaylio e crescente mas sob formas diferentes e 
grandes mudanyas se evidenciaram nas ultimas decadas. 

No p6s-guerra o afluxo da populac;:ao as principais 
cidades traduziu-se numa intensa urbanizac;:ao caracteri
zada por deslocayiio da habita~ao do campo para a grande 
cidade e, ao mesmo tempo, mudanya socio-profissional 
com a reduc;:ao da popula~ao activa no sector primario e 
aumento do sector secundario e, principalmente, do sector 
terciario. Foi a fase de dilatayao das Areas Metropolitanas 

A cidade revisitada 

em que as dificuldades de planeamento urbano e gestao do 
espayo sao crescentes, pois que nao tern fundamento legal, 
institucional e organizativo suficientemente forte que 
permita urn ordenamento do territorio ultrapassando os 
limites do municipio urbano e integrando de forma coe
rente os municfpios limftrofes envolventes. De facto, a 
Area Metropolitana careceu de identidade propria, nao 
constituindo, portanto, urn instrumento de delimitac;:ao do 
espayo e de planeamento com eficiencia indiscutfvel, de 
modo que 0 conceito de Area Metropolitana e frequente
mente posto em causa ou mesmo anulado na teoria e 
pratica do planeamento e gestao do territorio, como acon
teceu em Barcelona. 

A urbanizac;:ao e a terciarizac;:ao aumentaram mas, nos 
anos 70 e 80 em que se evidenciou a forte relac;:ao entre A 
Crise e o Espayo (Ph. A YDALOT), em vez de urbanizac;:ao 
concentrada, acentuou-se a urbaniza~ao difusa, pelo 
alastramento do espa~o peri-urbano ou pelo crescimento 
de pequenos e medios centros que passaram a ser conside
rados cidades. 

A urbaniza~ao crescente nao se traduz, portanto, na 
densificac;:ao a urn ritmo elevado das areas suburbanas na 
periferia das Areas Metropolitanas. Na ultima decada em 
que a tendencia crescente da desconcentrac;:ao urbana 
parou, a posic;:ao e crescimento das metropoles refor
c;:ou-se e foram os espa~os peri-urbanos os privilegiados 
desta nova fase de crescimento urbano, registando as mais 
altas taxas de crescimento da populac;:ao. A diniimica do 
espa~o peri-urbano e reconhecida por diversos autores 
que lhe dedicam particular atenc;:ao: nele se registam as 
mais recentes tendencias de reestruturac;:ao economica, 
mutac;:oes sociais e alterac;:oes do espac;:o construfdo. A 
transformac;:ao do espa~o peri-urbano relaciona-se com 
urn alargamento de movimentos de comutayiio efectuados 
pelos citadinos recem-chegados ou neo-locais, mas tam
bern crescentemente realizados pelos habitantes de longa 
data dos povoados peri-urbanos pois que, a medida que a 
actividade agricola diminui e aumentam as oportunidades 
de emprego ou de ocupac;:oes relacionadas com as activi
dades urbanas, desenvolvem formas de actividade agricola 
a tempo parcial, a par de outras actividades que exigem 
mais deslocay6es diarias ou peri6dicas ao centro urbano 
mais proximo. 0 espa~o peri-urbano caracteriza-se pois 
por multifuncionalidade e multiactividade. 

A mudanya nos modos de habitar da popula~ao urbana 
teve reflexes e impactos evidentes no espa90 construfdo e 
no espac;:o vivido, que se relaciona como espac;:o, forma e 
a func;:ao, paisagem e imagem. 

A preferencia pelos suburbios ou periferias urbanas, 
sobrelevada pela procura de habitac;:ao com mais espac;:o e 
a urn custo mais baixo do solo, diminuiu. Pelo contrario, 
houve uma valorizac;:ao dos bairros antigos da cidade, que 
e frequentemente acompanhada de mudanc;:as rapidas, 
provocadas pela reapropriac;:ao destes nucleos urbanos por 
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estratos sociais de elevado rendimento que manifestam 
preferencia em habitar em areas centrais da cidade dotadas 
das melhores condi~oes em termos de valor de paisagem, 
construfda e natural, fen6meno denominado por autores de 
lfngua inglesa de gentrification. 

A renova~_;ao urbana diminuiu de intensidade e 
aumentou a reabilita~ao urbana em ruas e bairros anti
gos da cidade, permitindo a recupera~ao de residencias ou 
a sua valoriza~ao para fun96es de servi9os como as activi
dades de profiss5es liberais. 

As novas constru~oes tern urn estilo diferente do pre
die vertical, subindo em altura por andares ou apartamen
tos sobrepostos. Ao inves, adoptam a forma de condomi
nios ou complexos que combinam o espa9o para habi
ta~ao, com estruturas de comercio e servi9os ou lazer, em 
residencias, piscinas e gimisios construfdos em torno de 
urn espa9o verde, como que oferecendo uma forma de 
habitar, de consumir e de lazer integrados, englobando o 
espa<ro privado e o espa<ro publico reservado a residentes 
de elevado poder de compra. A constru9ao recente de 
"complexos" de habita~lio, de comercio, de industrias, de 
neg6cios e escrit6rios, ou de actividades de lazer e de 
turismo, corresponde a uma tendencia moderna que emer
ge na sociedade contemporanea, em que a revivencia do 
passado tern urn forte impacto mediatico e de persuasao 
nos modos de vida e de consume, de tal modo que e 
reconhecida como indfcio de p6s-modernidade. De facto, 
adoptou-se uma denomina<rao antiga, assim como a repre
senta~lio da forma aglomerada num desenho moderno, 
para apoiar uma estrategia de marketing de um espa~o e 
de uma paisagem, baseada intencionalmente numa sim
bologia apropriada para sugerir uma funcionalidade e uma 
estetica de acordo com o paradigma actual: eficiencia e 
tecnologia, polifuncionalidade, intensidade de contactos, 
ambiente convivial, acessibilidade, vastos espa<ros, amplo 
consume, abertura ao exterior, aproveitamento de energias 
renovaveis, em especial a energia solar, pela aplica9li0 de 
novos materiais e amplas janelas. 

Os complexos ou condominios urbanos da cidade 
desdobram-se e multiplicam-se nos arredores, dotados de 
espa<ros verdes e com uma denomina~ao seleccionada para 
os identificar como local aprazfvel, inspirada nos canones 
de bern estar da burguesia ou aristocracia terratenente 
(como a Quinta do Peru) que sao o cartaz da imagem 
mftica do campo como atrac9lio principal dos complexos 
para residencia fora da cidade da popula<;:lio que, quotidia
namente se desloca ao local de trabalho no centro da 
cidade. 

Urgente a valoriza~iio da Cidade de Fragmentos da 
P6s-Modernidade? 

A representa~lio e imagem da cidade e o caracter 
simb6lico de espa9o urbano esta cada vez mais desagre
gado em fragmentos. 
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Devido a factores que integram as estruturas econ6mi
co-sociais e os modos de vida - o local de trabalho, as 
condi~oes e horarios de trabalho, o nfvel de instru9ao e de 
rendimento, o local de habita<;:lio, a composi<;:lio social da 
famflia, o nfvel de informa<;:lio sobre a cidade - sao muito 
diversificadas as rela96es de diferentes estratos ou grupos 
sociais com o espa<;:o urbane, assim como os seus percur
sos quotidianos e modos de vida. 

Trajectos diversificados e fragmentos diferenciados 
sobrep6em-se incessantemente no espa<;:o urbane. Sao 
muito variados os comportamentos da popula<;:lio urbana 
em rela<;:lio ao espa<;:o - as suas desloca~6es espa9o-tempo 
entre o local de trabalho, o local de habita<rlio e os locais 
de lazer e 6cio preferenciais - e muito diferenciados a 
intensidade dos percursos de acesso e a assiduidade ao 
centro da cidade pelos habitantes, ressaltando grandes 
contrastes nos padr6es de rela~lio com o espa<ro urbane. 

0 espa9o urbane tem, portanto, um caracter frag
mentado, tanto no aspecto da paisagem e constrU(;ao do 
espa<;o, como nas rela~6es dos habitantes com o espa<ro 
urbane e pn'iticas sociais, como quanto a intensidade nos 
trajectos e percursos com o afluxo de transporte autom6-
vel nas arterias e eixos ou quanto a frequenta<;:lio pedonal 
assfdua em vias transversais conservadas ou renovadas. 

A analise crftica da p6s-modernidade incide insisten
temente no espayo urbane em que a paisagem heter6cl ita e 
a primeira imagem em foco que suscita ret1ex5es e reac-
96es sobre a p6s-modernidade. A paisagem e a imagem 
sao alias urn tema frequentemente posto em questao, 
mesmo no espa<ro que esui para alem da cidade, sobres
saindo insistentemente as suas caracterfsticas discordantes 
e fragmentadas que derivaram da implanta9ao de constru
~5es do espa9o para uso de citadinos, quer pela difusao 
desordenada de residencias secundarias de fim-de-semana, 
ou de complexes turfsticos aproveitando recursos naturais 
como florestas ou bosques e matas, arribas, dunas ou 
praias, ou de complexes e centres de comercio e de con
sumo de bens, de lazer e de espa<;o. 

E nos sistemas urbanos que mais se evidencia o 
impacto das transformagoes associadas as novas tecnolo
gias de comunicaylio e informagao. 

A escala mundial real<;:am as cidades que centralizam 
servi<;os com influencia internacional, merce da capaci
dade de interac9ao e especializaylio elevadas, emergindo 
T6quio e Los Angeles como "cidades globais", alem de 
Londres e Nova York. Metr6poles como Lyon, que nao 
centralizam fun<r5es pr6prias da capital do Pafs, refor~a
ram a sua posi<rlio merce de urn processo de desenvolvi
mento diferente: sao centres de presta<rlio de servi<ros 
inovadores que dinamizam urn sistema produtivo com 
elevada capacidade de competiylio internacional, consoli
dando-se como centres de regioes ou como cidades-regiao 
dotadas de urn impulse inovador a escala mundial e outros 
exemplos tendem a destacar-se. 



A hierarquia urbana depende, cada vez mais, da 
especializac;ao diferenciada das cidades e nao se ajusta a 
criterios de hierarquiza~ao geral de aglomera~oes urbanas 
adoptados no p6s-guerra, como o total da popula~ao, a 
diversidade de servi~os para a popula~ao, o nfvel de 
equipamento social. 

A escala nacional tambem a hierarquia urbana e pro
fundamente modificada: os servi~os de nfvel superior, 
exigindo maior qualifica~ao de emprego e contactos mais 
diversificados, tendem a ser transferidos para centros de 
nfvel hienirquico mais elevado (tendencia de "filtering 
upward"), enquanto outros que nao tern estes requisites se 
deslocam para centros mais pequenos ou areas que apre
sentam boas condi~oes em termos de transportes e comu
nica~oes ou de popula~ao e mao-de-obra (tendencia de 
"filtering downward"). 

Evidenciam-se tendencias de mudan~a nos factores de 
dinamismo dos sistemas urbanos, em que, mesmo entre os 
centros de pequena e media dimensao, alguns declinam 
enquanto outros aumentam, consolidando mesmo impor
tantes factores de crescimento sustentavel. Entretanto, 
refor~a-se a tendencia para elevar o nfvel hierarquico das 
metr6poles a nfvel mundial, nao apenas atraves de activi
dades e servi~os de grande alcance mas tambem cons
truindo novas estruturas e infra-estruturas polarizadas nos 
principais centros urbanos para acontecimentos especiais, 
como Exposi~oes Internacionais ou Jogos Olfmpicos com 
poder de atracc;ao a nfvel mundial. 

A l6gica das redes passou a preponderar na estrutura 
dos centros urbanos, em que e cada vez mais nftida a 
primazia da metr6pole a escala mundial ou nacional e, 
mesmo a escala das grandes organiza~oes industriais, 
extensas e dispersas no mundo com elevada integra~ao 
vertical, a sua sede reside numa metr6pole mundial. 
Assim, nas areas onde tinham sido forjadas fortes com
plementaridades a escala local ou regional, sobrepoe-se a 
influencia de p6los e eixos que engendram clivagens 
territoriais e processes de segmenta~ao, de tal modo que 
lugares pr6ximos, mesmo cidades, seguem evolu~oes 

diferentes, pois que enquanto uns beneficiam de vantagens 
e posiy6es elevadas a escala internacional, nacional ou 
regional , outros, mesmo que pr6ximos, decaem, sao mar
ginalizados e tornam-se perifericos. A l6gica das redes, 
p6s-moderna, incentivou urn crescimento e uma urbaniza
~ao difusa, forjou uma organiza~ao multipolar, num 
espa~o fragmentado. 

Uma das caracterfsticas mais acentuadas da p6s
-modernidade e a deslocalizac;ao em que ocupa~ao-

-actividade-ac~ao e Iugar estao ligados de forma muito 
menos consistente do que no passado, emergindo assim 
uma Geografia e uma Antropologia dos Nao-Lugares. 
A vida local alterou-se e a familiaridade com os fac
tores de mudan~a e tenue, enquanto os acontecimentos 
desenrolados num cenario a milhares de quil6metros do 
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sftio onde se habita nao escapam a observa~ao e infor
ma~ao. 

0 sentido do Iugar tende, por isso, a ser questionado, 
suscitando a necessidade de o recuperar nas cidades em 
plena expansao 

Nos anos 80 houve urn refor~o das metr6poles em 
termos de concentra~ao da popula~ao e em termos de 
controlo de fun~oes superiores de organiza~ao do territ6-
rio. Esta concentra~ao vai a par de uma dispersao residen
cial nas areas peri-urbanas ou em forma de nebulosa ao 
Iongo das estradas de nipida circula~ao e de uma especia
liza~ao funcional do centro urbano em actividades do 
sector privado de ambito econ6mico-financeiro. A evolu
~ao recente revela assim que a 16gica das redes predomina 
na organiza~ao das cidades que, abrigando os complexes 
das empresas, polarizam n6s de flu xos a grande distancia. 

A reflexao crftica sobre as condi~oes actuais da vida 
urbana alerta para a tendencia de desintegra~ao dos siste
mas urbanos, considerando que, embora a urbaniza~ao se 
tenha acentuado, a cidade tende a desaparecer como Iugar 
de cruzamento, de trocas, de rela~oes, assim como patri
m6nio e valor simb61ico: a 16gica da organizac;ao do 
territ6rio sobrep6s-se a 16gica urbana e o espac;o colec
tivo reduziu-se cada vez mais a sua funcionalidade. 

A conten~ao ou mesmo a anula~ao das extensas areas 
metropolitanas, o incremento de cidades pequenas e 
medias em sistemas polinucleados e mais do que urn plano 
necessaria para tornar compatlvel o desenvolvimento com 
a modernidade: e urn projecto politico urgente para restau
rar o direito publico sem que este se deixe ultrapassar pelo 
jogo da economia e da competi~ao entre cidades, para 
reconstruir o espa~o urbano, a cite e a metropole e "rein
ventar a cidade". (A. SALLEZ, 1993). 
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