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A CIDADE 25 ANOS DEPOIS: 
0 COMERCIO E A REESTRUTURA<;AO URBANA DO PORTO 

1. INTRODUC;A.o 

Entre tantos e tantos livros, artigos e conferencias, inu
meras e valiosas orientacroes e incontaveis horas de aula, 
a obra "0 Espa~o Urbano do Porto: condicroes naturais e 
desenvolvimento" constitui urn importante marco na obra 
de Pereira de Oliveira e, mais que isso, urn trabalho 
incontornavel na geografia urbana portuguesa, para Ia de 
ser, por merito proprio, urn elemento de referencia obriga
t6ria em qualquer estudo da cidade do Porto. Deixando de 
parte - numa parte muito especial, por certo - o seu tra
balho na construcyao dos varios documentos do Plano Geral 
de Urbanizacyao do Porto e o enorme contribute a constru
cyao do curso de Geografia da Faculdade de Letras da Uni
versidade do Porto, 6 relativamente a esse livro que me 
ocuparei, centrando a aten~ao nas muitas e profundas al
teracyoes que decotTeram nos 25 anos que nos separam da 
sua primeira e unica e ha muito esgotada edicyao. 

Antes, todavia, perdoem-se-me palavras de reconheci
do aprecyo ao autor desta obra, cuja influencia no seio do 
entao jovem grupo de geografia da Universidade do Porto 
foi do maior significado, na medida em que tanto cativou 
varios de n6s (mesmo alguns cuja investigacyao OS tern 
conduzido para outras especialidades) para as questoes do 
urbano, ou simplesmente do humano, e para o estudo e a 
compreensao do Porto, inspirando uma abordagem hist6-
rica e cultural a cidade, de constante actualidade. 

Sem deixar de dar conta de diversas modificacy6es ocor
ridas noutras areas, destacarei as altera~oes no tecido co
mercia!, retomando reflex6es ja realizadas a este prop6si
to1 e deixando para oportunidades futuras, outros temas, 
como o do planeamento, onde a participa~ao e as publica
cy6es de Pereira de Oliveira, bern merecem urn trabalho 
aut6nomo. 

' Instituto de Geografia. Faculdade de Letras. Universidade do Porto. 
1 Com particular realce para "Desindustrializa,.:ao e terciariza,.:ao: 

transforma~iies econ6micas e reestrutura,.:ao territorial", comunica~iio 
apresentada ao Congresso A industria portuense em perspectiva histori
ca, realizado na Associa9ao Comercial do Porto em Novembro de 1997 
(para publica9ao nas respectivas aetas) e "A distribui9iio da popula9ao e 
as altera96es na organiza9ao do territ6rio do Grande Porto", artigo publi
cado na revista Popula~iio e Sociedade. Porto, CEPFAM, n• I, 1995, pp. 
155-162. 
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2. A DISTRIBUic;AO DA POPULAc;A.o E 0 ALAR
GAMENTO DO QUADRO GEOGRAFICO 

Numa perspectiva demografica, importa considerar, 
desde logo, que no Porto, como noutras cidades de iden
tica dimensao e contexto geognifico, o processo de con
centra~ao populacional decorrente da industrializa~ao de 
finais do seculo XIX se marcou inicialmente, pela 
densificacyao da area central (agora centro hist6rico), com 
a subdivisao dos espa~os e a multiplica~ao de situacy6es de 
convivencia polifamiliar num mesmo ediffcio, pavimento, 
ou ate parte de pavimento. A continuada expansao demo
grafica e urbanfstica conduziu igualmente, na envolvencia 
da area central, ao aproveitamento do interior dos quartei
r6es, com solucy6es do tipo "ilha" que a relativa especifi
cidade fundiana e fiscal ajudou a criar. 

Passados os tempos em que o ritmo de crescimento era 
da ordem dos 2.500 habitantes/ano (entre 1878 e 1911), a 
cidade continua a ver a sua populacyao aumentada ao Jon
go do seculo XX, cada vez mais a custa da urbaniza~ao 
dos seus "arrectores", o que a me1horia das infra-estruturas 
de circulacyiio e o desenvolvimento dos transportes pos
sibilita. Neste contexte, desde meados do seculo que as 
freguesias centrais, ou hist6ricas (S. Nicolau, Se, Vit6ria e 
Miragaia) passam a registar perdas, depois de decadas de 
aumento moderado, enquanto que, numa periferia ainda 
contida pelo limite concelhio, os aumentos sao significa
tivos, embora existam alguns comportamentos a diferen
ciar (com destaque para os aumentos mais recentes de 
Aldoar e Ramalde). 

Este processo de crescente "periferizacyiio populacional", 
que no interior do Porto e muito marcado pelas polfticas 
de produ~ao de habitacyao social, como "0 Espacyo Urbano 
do Porto" refere, estende-se igualmente para Ia dos seus 
limites administrativos e adquire uma particular intensida
de nas decadas de 60 e 70, quando existe, no contexto do 
Grande Porto\ uma relacyao praticamente linear entre a 

2 Esta designa9ao, com boa aceita9ao local e referenda a urn territ6-
rio com elevado nfvel de coesiio terri torial, tende a ser lamentavelmente 
confundida com a Area Metropolitana do Porto (o que se verifica, por 
exemplo, nas estatfsticas mais recentes produzidas pelo I.N.E.). Ao con
trario da A.M.P., que integra tambem os municfpios de Vila do Conde e 
P6voa de Varzim, a Norte e, a Sui, o de Espinho, o Grande Porto deve 
considerar apenas a reuniiio do municfpio do Porto com os seus contf
guos (Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia). 
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distiincia relativamente ao centro hist6rico do Porto e a 
taxa de crescimento da popular;:ao, com diminuir;:ao dos 
efectivos nas freguesias centrais, estagnar;:ao no anel 
pericentral e aumentos particularmente significativos nas 
freguesias envolventes da cidade - centro. 

Os ultimos anos, se por urn !ado acentuaram o processo 
(com maiores diminuir;:oes no centro e maiores aumentos 
em freguesias mais afastadas do Porto), por outro !ado 
aumentaram tambem a complexidade, na medida em que 
proliferaram as excepr;:oes a urn quadro simplesmente 
marcado pela distiincia relativa a urn qualquer centro. 

A alterar;:ao do quadro das acessibilidades, com auto
-estradas e outras vias nipidas, a existencia de polfticas 
urbanfsticas distintas entre os varios municfpios e uma 
menor dependencia face a cidade do Porto ( ou ao seu 
centro tradicional), contribuirao por certo para ajudar a 
compreender esta maior complexidade que se integra num 
contexto regional marcado pela continuidade de elemen
tos urbanos, particularmente evidente ao Iongo das antigas 
vias de relar;:ao regional, ou junto aos n6s das novas vias. 

3. PLANO URBANO E MORFOLOGIA 

0 crescimento da cidade do Porto, realizado a partir da 
complementaridade estabelecida entre as necessidades de 
defesa e as do desenvolvimento econ6mico que a troca 
comercial proporcionava, estruturou-se pelas muralhas e 
pelas suas portas, a partir das quais se estabeleceram as 
estradas de ligar;:ao regional. Por tal facto, e devido a pre
senr;:a do Douro, o plano urbano se definiu como semi
radio concentrico, tal como Pereira de Oliveira ensinou. 

Nos ultimos 25 anos, esse plano nao conheceu altera
yoes que questionassem a sua identificar;:ao. Pelo contra
rio, a aplicar;:ao do chamado "modelo da roda" (no caso, 
d e "semi-roda"), com o fecho da Via de Cintura Interna, 
reforr;:ou o caracter concentrico de uma estrutura geral 
visivelmente radial, a qual se somaram as novas vias do 
Plano Rodoviario Nacional, que se assumem como suce
d aneos das "vias rapidas" de meados do seculo, ou das 
velhas estradas que os Almadas parcialmente regulariza
ram (ou construfram) na segunda metade do seculo XVIII. 

No plano urbano variou, fundamentalmente, a escala. 
Ou seja, a melhoria das infra-estruturas de transporte e, 
sobretudo, a banalizar;:ao do transporte individual, com 
aumentos da taxa de motorizar;:ao verdadeiramente revolu
ciomirios nas ultimas decadas, criaram uma maior facili
dade de circular;:ao, que permitiu a expansao da cidade e 
niveis mais elevados de indiferenr;:a locativa. 

No interior da cidade, e ao nfvel estritamente formal, 
verificou-se que a exaustao da capacidade regenerativa da 
Baixa e o reconhecimento do valor patrimonial do tecido 
mais antigo do Porto, contribufram decisivamente para o 
aumento da importancia econ6mica de outros espar;:os, com 
significativos reflexes na alterar;:ao das suas caracterfsticas 
morfol6gicas. 

204 

Assim, e na envolvencia da area central, e em particu
lar no !ado ocidental, que se assiste a ocupar;:ao dos espa
r;:os livres remanescentes por grandes ediffcios, substituin
do-se tambem, em cada vez maior numero, velhas fabricas 
e pequenos pnSdios de habitar;:ao, num processo de subs
tituir;:ao que Pereira de Oliveira reconhecia ja em 1973, 
embora este tivesse entiio uma expressao claramente me
nor que nos nossos dias. A partir da analise que fez e 
sobretudo da tipologia morfol6gica que realizou e que 
imp01ta periodicamente revisitar, vcrifica-se que aumenta
ram de entao para ca, e muito, as situar;:oes de tipo VII, 
com o urbanismo aberto da Carta da Atenas a alargar-se 
muito para alem dos bairros sociais polifamiliares e das 
urbanizar;:oes dos anos 70 que entao constitufram referen
cia arquitect6nica e urbanfstica na modernizar;:ao do tecido 
urbano da cidade, como nos antigo terrenos da fabrica 
William Graham (urbanizar;:ao do Foco), junto do Campo 
do Luso (Lima 5), ou na Pasteleira Sui. 

Nos ultimos anos, este modelo estendeu-se para cada 
vez mais Ionge, a periferia do Porto e muito para Ia dos 
seus limites administrativos, adquirindo por vezes grandes 
dimensoes, que se associam quase sempre a problemas 
sociais complexes, cuja raiz e tambem de ordem urbanfs
tica, como e o caso dos bairros de S. Joao de Deus e do 
Lagarteiro, no Porto, ou do empreendimento de Vila d' 
Este, em Vila Nova de Gaia. Noutras situar;:oes, permitiu 
alargar as vantagens financeiras dos promotores e os be
neffcios de uma localizar;:ao prestigiada, na construr;:ao de 
complexes residenciais de alto custo, junto a areas onde 
dominavam as grandes vivendas, como nos Pinhais da 
Foz, nalgumas areas junto a Avenida da Boavista, ou em 
Ler;:a da Palmeira. 

Em muitos casos, todavia, a construr;:ao de grandes 
predios fez-se pontualmente, numa leota substituir;:ao que 
permitiu manter uma relar;:ao directa com uma rua ou 
avenida urbana, sem "cul-de-sac" e espacros verdes co
muns e outras solur;:oes de interioridade associadas geral
mente aos grandes empreendimentos. Assim se construem 
"boulevards" mais ou menos bern conseguidos, onde ge
ralmente a altura dos im6veis e excessiva face a largura 
das vias e onde os contrastes sao bern marcados entre 
ediffcios de idade diferente, sobretudo quando os peque
nos volumes dominam e surge entre eles o grande predio, 
como acontece em varios Iocais da cidade de Gondomar 
ou de Valongo, por exemplo, ou, pelo contrario, quando 
os grandes irn6veis ladeiam uma ou duas pequenas casas, 
que ainda persistem, como acontece na Avenida da Repu
blica em Gaia, ou na Avenida da Boavista, no Porto. 

Urn outro modelo, visfvel quase s6 no exterior da cida
de do Porto e o do bloco isolado, erguido junto a estrada, 
por entre campos e velhas casas. Tomou por modelo tal
vez os que a cidade do Porto viu construir nos anos 80 por 
entre o casario antigo da Foz Velha, ou entre as vivendas 
da Foz Nova, junto a Avenida de Montevideu, mas expan
diu-se de uma forma notavel, sobretudo Ionge das manchas 
urbanas mais consolidadas de Porto, Matosinhos e Gaia. 
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4. INDUSTRIA E EMPREGO 

A distribui9ao industrial na cidade no infcio da decada 
de 70 apresentava ainda uma clara comunhao da cidade 
com a fabrica, notando-se o predomfnio de situa~oes de 
grande dispersao de pequenas unidades, ou de permanen
cia de fabricas de maior dimensao num aro particularmen
te denso junto a linha de caminho de ferro, na freguesia de 
Campanha, ou junto a ribeira da Granja, em Lordelo do 
Ouro. 

Nos 25 anos anos que nos separam do levantamento 
industrial entao realizado por Pereira de Oliveira, em no
tavel trabalho de campo, sao evidentes os sinais de uma 
desi ndustrializayao do Porto, ou de uma continua 
periferizayao das unidades fabris. 

Note-se contudo que este movimento, no sentido de as 
grandes fabricas se situaram a margem da cidade, nada 
tras de novo. De facto e ate bern antiga, como atestam os 
casas da fabrica do tabaco, na Rua da Fabrica, ou da 
cordoaria velha em Miragaia e nova, no Oliva!, exteriores 
a cidade muralhada. E permaneceu importante em finais 
de Dezanove e ao Iongo do seculo XX, quer com o cami
nho de ferro - lembrem-se os exemplos das fabricas nas 
Devesas em Gaia e na Senhora da Hora e, mais tarde, em 
Ermesinde ou Valadares -, quer com o desenvolvimento 
do transporte maritima, impulsionando a industrializayao 
em Matosinhos, quer ainda, mais recentemente, com a pro
ximidade ao aeroporto e as novas estradas, a permitirem o 
desenvolvimento de areas industriais em Maia e Vila Nova 
de Gaia. 

Enquanto que, em cada vez maior numero, as grandes 
unidades fabris preferiam instalar-se fora do Porto, muitas 
das velhas fabricas da cidade-centro entravam em deca
dencia, fechavam e iniciavam urn processo de acelerada 
rufna. Falou-se muito, durante largo tempo, de uma sepa
rayao entre a gestao e o processo fabril, com este a migrar 
e aquela continuando sediada na cidade; falou-se igual
mente na migra9ao da industria, do centro para a peri feria. 
Todavia, verifica-se que os ganhos e perdas da base indus
trial dos territ6rios estarao mais significativamente associ
ados ao crescimento natural que ao saldo migrat6rio. Ou 
seja, mais que fecho de fabricas aqui que depois abrem 
mais alem, importa sobretudo verificar o elevado numero 
de unidades fabris que desaparecem em determinados lo
cais, enquanto que noutros se regista urn numero de uni
dades que iniciam a sua actividade largamente superior ao 
das que encerram. 

Confirma esta hip6tese urn pequeno estudo realizado 
para Lordelo do Ouro, o qual tomou por base a carta de 
localiza9ao da ocupa9ao industrial realizada por Pereira de 
Oliveira em 19733• 0 trabalho de campo desenvolvido no 
quadro deste trabalho, permitiu verificar que, no intervalo 

3 M ADUREI RA, Helena e MESQUITA, Lufs - Dinilmicas rerriroriais da 
indtisrria em Lordelo do Ouro. Porto, FLUP, 1996, polic. 

de tempo considerado, o numero de unidades fabris nesta 
area fortemente industrializada em torno das ruas de 
Serralves e Condominhas, junto ao cruzamento com Cam
po Alegre, respectivamente, diminuiu em mais de metade, 
passando o seu total de 37 para 16. Das 21 desaparecidas, 
verificou-se que apenas tres unidades migraram: duas fi
zeram-no para Valongo (a Caldeiraria Lufs Gon~alves e a 
Fundi9ao Lufs Alves) e uma para Agueda (a Flibrica de 
Parafusos do Norte, transferida no contexto de uma aqui
si9ao e reorganiza9ao do grupo empresarial recem proprie
tario). 

Sectorialmente, mantem-se inalterada uma fortfssima 
especializa~ao metalurgica, ja a este ramo industrial cor
respondem 62% do total de estabelecimentos, quer em 
1973, quer em 1996 (a altura do levantamento). 

Relativamente as antigas fabricas, verificou-se urn cer
ro equilfbrio entre tres tipos de situa9ao: o abandono e 
rufna, a demoli~ao e renova9ao, ou a reocupa9ao para 
outros fins, importando notar a existencia de uma signifi
cativa diferencia9ao entre o que se passa a norte e sui de 
Campo Alegre, com as situa~oes de rufna a predominar a 
sui, em torno da Rua de Condominhas, nos espa9os des
valorizados pela proximidade das estigmatizadas Torres 
cb Aleixo, e a renova9ao a ser mais frequente a norte, 
junto a Serralves e a Ribeira da Granja, em terrenos ja 
mais pr6ximos da Avenida da Boavista e do n6 da Via de 
Cintura Interna. 

Esta tendencia ao afastamento da actividade industrial, 
em Lordelo como noutras areas do Porto, embora sem 
alterar drasticamente o seu padrao locativo num quadro 
urbano agora mais alargado, teve significativas consequen
cias na distribui9ao inter-municipal do emprego (decor
rente ate da exfgua dimensao do municipio do Porto), 
contribuindo para compreender que, nos ultimos anos, o 
movimento casa-trabalho no Grande Porto seja marcado 
pela diminui9ao dos efeitos polarizadores da cidade-cen
tro. 

5. COMERCIO E REESTRUTURA(:AO TERRITO
RIAL 

No interior do Porto, sobretudo do seu !ado ocidental, 
o processo de desindustrializa9ao tera sido em simultaneo 
causa e consequencia e urn dos elementos fundamentais 
de uma terciariza~ao que permitiu a afirma9ao metropoli
tana da Boavista e ajudou a definir os elementos de re
constru9ao da cidade dos nossos dias. 

Se a Baixa sobre-expandida do infcio dos anos 70 apre
sentava ja alguns sinais de uma exaustao anunciada - entre 
os quais avultavam a dificuldade de circula9ao autom6vel 
e uma limita~ao muito grande a renova9ao do edificado -
a Boavista s6 teni emergido pelo facto de a par de uma 
acessibilidade acrescida pela Ponte da Arrabida e pelas 
vias Rapida e Norte e de urn elevado potencial econ6mico 
dos residentes, ter existido a disponibilidade de terrenos 
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que possibilitaram, sem grandes constricroes urbanisticas, 
a multiplicacrao de grandes hoteis, centros comerciais, sedes 
de sociedades financeiras e bancarias, a par de prestigiados 
condomfnios residenciais. Este processo decorre, no es
sencial, de uma expansao da Baixa que encontra no novo 
eixo de Julio Dinis e junto a Rotunda, condic;oes particu
larmente vantajosas de desenvolvimento, em oposicrao a 
urn Jado oriental onde a estacrao favoreceu a multiplicac;ao 
da residencia operaria e a ausencia de novas vias nao atrafu 
os investimentos mais qualificados. 

Recentemente, este processo de terciarizacrao do terri
t6rio ocidental, ainda ha pouco praticamente confinado a 
Boavista, alastrou-se para Ia da Circunvalacrao e do Rio 
Douro, na construcrao de urn eixo metropolitano, definido 
entre o encontro do IP I com o IC 1 junto ao Gaia Shopping 
e a Senhora da Hora ( onde o Norte Shopping ultima os 
preparativos para a inauguracrao). Tambem aqui se alterou 
a escala, na construcrao de uma cidade alargada, ou me
lhor, de urn complexo urbano feito de varias cidades e 
"reproducroes de cidade". 

A banalizacrao do autom6vel e a significativa concen
trac;ao e liberalizacrao que ocorreu no terciario, constituf
ram elementos fundamentais na construcrao desta nova 
metr6pole, pontuada por vastos espacros edificados, em 
cujo interior nao faltam ate os servicros publicos, a par de 
muitos, grandes e pequenos estabelecimentos retalhistas, 
espacros de restauracrao, servicros de reparacrao e espacros 
de lazer cada vez mais importantes, com destaque para o 
cinema e os jogos. Ai sucedem-se as reproducroes de ruas 
e pracras, num ambiente marcado pela invariabilidade do 
estado de tempo, onde nao ha Iugar a sujidade, ao pedinte, 
a insegurancra e a outros "males urbanos" que marcam- e 
marcaram sempre - a cidade real. 

Na actividade comercial, por forcra da multiplicacrao de 
pequenos e grandes centros comerciais, hipermercados, 
grandes superficies especializadas, lojas de desconto e de 
franquia, lojas de conveniencia e ate do comercio a distiin
cia (do recurso ao catalogo a Internet), a alteracrao ao 
panorama de 1973 e particularmente significativa. De urn 
unico grande centro, a "Baixa", cuja existencia e inquestio
navel importiincia, facilitava a leitura hierarquica da distri
buicrao territorial dos estabelecimentos de comercio e ser
vicros, passou-se a uma 16gica de complementaridade e 
complexa concorrencia, onde a facilidade de deslocacrao e 
a variacrao dos comportamentos aquisitivos dificultam apre
ciacroes de ordem hierarquica (entre centros regionais 
e locais), associados a periodicidades fixas para deter
minados tipos de bens (de procura diaria, ocasional e ex
cepcional). 

A par da emergencia de novas formas comerciais, im
porta tambem notar a dificuldade de manutencrao das que 
mais directamente se associam a cidade industrial. Os 
mercados acusam dificuldades evidentes de manutencrao -
prepara-se a reabilitacrao do Bolhao e discute-se o even
tual desaparecimento do Born Sucesso - enquanto o co
mercia independente, de rua, encontra manifestas dificul-
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dades (e apresenta alguns sinais de decadencia), ou vai 
perdendo a sua especificidade sob insignias internacio
nalmente conhecidas. 

Mas, OS ultimos tempos, sao tambem marcados pela 
reactivacrao das mais velhas formas de comercio, com 
destaque para a feira e a venda ambulante, com aspectos 
novos, e certo, ja que as feiras apresentam maiores espe
cializacroes que em tempos idos e oferecem sobretudo 
produtos nao alimentares (como flores, moedas e pas
saros), enquanto que a venda ambulante, embora surja li
gada ao local de residencia, procura tambem tirar partido 
de proximidades afectivas ou profissionais. 

6. 0 PORTO E AS "OUTRAS" CIDADES 

0 crescimento da cidade do Porto para la dos seus 
limites municipais e o crescimento especffico de cada urn 
dos nucleos urbanos que envolvem a cidade-centro, con
tribuiu para a emergencia de uma area urbana alargada 
que se assume hoje como o unico contraponto a capital do 
pais. Internamente, todavia, este espacro esta fortemente 
marcado por heterogeneidades diversas e rivalidades e 
concorrencias de grande intensidade, que se movimentam 
num quadro fortemente competitivo, para cuja perpetua 
tensao o cada vez maior equilfbrio populacional que existe 
tern tido uma papel determinante, seja por via da influen
cia sobre as receitas municipais, seja por via do papel dos 
cidadaos, cuja grande maioria no Grande Porto reside hoje 
fora da cidade-centro. 

Este reforcro de protagonismo dos municfpios vizinhos 
do Porto, sobretudo depois de 1974, nao pode ser visto 
como apenas o resultado de urn processo de desconcen
tracrao de populacrao, ou de equipamentos urbanos, atraves 
do qual a periferia recebeu aquilo que o concelho do Porto 
nao quis ou nao pode fisicamente albergar (porto, aeropor
to, terminal TIR, parques de exposicroes, hipermercados, 
zool6gico, ou parque biol6gico). Mais do que meros re
ceptaculos, os municfpios envolventes da cidade-centro 
souberam quase sempre, duma ou doutra forma, aprovei
tar as alteracroes das acessibilidades e o protagonismo po
litico dos seus autarcas, designadamente, para aumentar 
visibilidades e reforcrar o poder de atraccrao de novas ou 
renovadas cidades. 

A partir do Porto e dos outros nucleos urbanos que 
pontuam urn vasto territ6rio densamente povoado que 
reconhece no Porto o seu centro principal, estende-se urn 
processo de urbanizacrao que conquista e transforma urn 
rural fisicamente cada vez mais distante mas temporal
mente mais proximo. Ao mesmo tempo, assiste-se a re
conquista e reciclagem do interior consolidado, com reno
vacrao de frentes urbanas ribeirinhas (no Porto como em 
Gaia), reabilitacrao de tecidos mais antigos e vivificacrao 
de centros tradicionais. 

Em geral, o processo de urbanizac;ao, eo de terciarizacrao 
que o acompanha, alteram a correlacrao no emprego e 
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modificam significativamente a estrutura do espac;:o urba
no e a sua paisagem. No Iugar de casas e chamines, mul
tiplicam-se os grandes ediffcios coloridos e brilhantes; no 
Iugar das unidades produtivas que recrutam moradores 
pr6ximos e que tern efeitos directos na economia local, 
multiplicam-se as grandes empresas de urn alterado ter
ciario que se voltam para si e para a reconstruc;:ao de uma 
cidade de amenidades, desamarrada da envolvencia; 
criam-se articulac;:oes complexas de unidades de gestao de 
empresas cada vez mais dependentes do que ocorre a Jar
gas distancias. 

Numa visao prospectiva, refira-se que por entre sinais 
de indiferenc;:a locativa e homogeneizac;:ao, ou de reforc;:o 
de particularidades e assimetrias, as apreciac;:oes variam, 
parecendo existir acordo apenas quanta a complexidade e 
imprevisibilidade dos processos, onde todas as opc;:oes 
estarao em aberto, excepto o retorno ao status quo ante. 
Igualmente seguro parece ser a caracterizac;:ao do perfodo 
actual como particularmente importante na recomposic;:ao 
do quadro urbana em geral, e o do Porto em particular, em 
que as ja tradicionais assimetrias entre centro e peri feria e 
entre o !ado ocidental e oriental, conhecem a oportunidade 
para novas recomposic;:oes que alguns projectos estrutu
rantes, previstos ou em curso, por certo ajudarao a dese
nhar. 

Tomando ensinamento do Mestre e recentrando a geo
grafia no homem, permito-me fazer notar que, a meu ver, 
no Porto e Grande Porto, como noutros espac;:os urbanos, 
0 verdadeiro desafio sera 0 do combate a fragmentac;:ao, 
muito em especial na atenuac;:ao do confronto entre o que 
existia (o velho) eo que vai existir (o novo) e da separa
c;:ao/segregac;:ao entre as parcelas do territ6rio em que os 
seus habitantes sao mais "adiantados" e "globalizados", 
vivendo em bolsas privilegiadas muito competitivas e com 
notavel visibilidade, das "outras" parcelas, onde os residen
tes podem ser vistas como atrasados, porque mais amar-

rados a preexistencias, definindo bolsas de "encravamento", 
sede quantas vezes de dramaticos problemas sociais. Nes
te contexto, em que a geografia tern uma importante con
tributo a dar, coesao e solidariedade social terao que estar 
mao na mao, na construc;:ao permanente de uma cidade 
que deveni - que tera! - que continuar a ser, antes de 
tudo, espac;:o de encontro e troca, sede de inovac;:ao e de 
valorizac;:ao do tradicional, espac;:o de diferenc;:a e de tole
rancia. 
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