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A PERCEP(:AO DA POPULA(:AO SOBRE A CIDADE ESPA<;O DE VIDA 

Como se escreveu noutro trabalho (Gama; Santos, 1991) 
a estrutura urbana da cidade de Coimbra (Fig. 1) orga
niza-se em torno de urn centro que inclui uma area comer
cia! (predominantemente tradicional, embora com a inclu
sao de novas formas de comercio), a Universidade e os 
espac;:os imediatamente contfguos. 0 nucleo comercial iden
tifica-se com a Baixa, definindo urn espac;:o limitado, por 
urn lado, pelo rio e, por outro pelas ruas Ferreira Borges 
(A), Visconde da Luz (B), Sofia (C) e Figueira da Foz (D) 
e pela Avenida Emfdio Navarro (E). 

Neste centro deve incluir-se tambem a Alta da cidade, 
onde se situa a Universidade, assim como a Avenida Sa da 
Bandeira (F) e a Prac;:a da Republica (G). E logo no nucleo 
estruturante da cidade que se identifica urn caracter dual, 
com a especializayao comercial da Baixa e a Universida
de, na Alta, a que se juntam, tambem, os pequenos servi
c;:os e os espac;:os de residencia estudantil e, ainda, as ex
tensoes mais modernas da Avenida Sa da Bandeira e Prac;:a 
da Republica. Estas areas sao circundadas por espac;:os 
verdes frequentados pela popula9ao como zonas de lazer, 
de passeio, de descanso ou de desporto: salientam-se o 
Parque da Cidade (H), o Jardim de Santa Cruz (1), o Pe
nedo da Saudade (J), o Jardim Botanico (K), as instalac;:oes 
universitarias de Santa Clara (L), a alameda da Av. Sa da 
Bandeira (F) e, mais perifericos, o Jardim da Casado Sal 
(M) eo Choupal (N). A sua volta individualizam-se alguns 
nucleos de concentrac;:ao de terciario, nomeadamente Ce
Jas (0 ), Solum (P), o Bairro Norton de Matos (Q), Rossio 
de Santa Clara - que se pode ver como uma extensao da 
Baixa na outra margem do Mondego - , Santa Clara (X), 
Sao Martinho do Bispo (S) e a rua do Padrao/Casa do Sal 
(T). Mais recente e o novo nucleo comercial do Vale das 
Flores (U), que engloba os dois hipermercados de Coim
bra (Makro e Continente). Essa e, hoje, a area de maior 
interven9ao urbana em vias-de-comunicac;:ao, areas 
residenciais e areas de servic;:os - ptiblicos e privados -
se se entender como fazendo parte dela as intervenc;:oes que 
se estao a efectuar na Solum (P), Cas a Branca (V) e Areeiro 
(W). Por outre Jado, os maiores investimentos publicos de 
reestruturac;:ao urbana, que agora se iniciam, tern o rio 
Mondego como enquadramento ffsico principal e sao o cul
minar de varies projectos de nobilitac;:ao das margens do 
rio e de organizar,;ao de areas, ate agora, mantidas como 
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friches industriais ou as quais nao correspondia qualquer 
tipo de funcionalidade especffica. 

A mobilidade das famflias efectua-se em torno de qua
tro vertices onde sao tomadas a maioria das opc;:oes de mo
bilidade espacial urbana, visto ser neles que se encontra o 
fundamental do aparelho comercial e de servic;:os da cida
de. Trata-se da Baixa, da Solum/Rua do Brasil, de Celas 
e do Vale das Flores. 

Combinando novos modos de relac;:ao funcional (residen
cia de classes medias e medias-altas, grande acessibilidade 
motorizada e oferta de comercio e servi9os especfficos e 
de qualidade) que nao se encontravam na Baixa (local de 
residencia media e media-baixa, com fraca acessibilidade 
motorizada, grande oferta de comercio e servic;:os), e hoje 
possfvel, em Coimbra, o utilizador/consumidor dar maior 
valor a individuac;:ao. De facto, devido ao leque de opc;:oes 
com que o indivfduo e confrontado, o primado da cons
ciencia individual e explorado na interpretac;:ao da aquisi
c;:ao, nao apenas pelo produto que se compra, mas tambem 
pelo simbolismo da aquisic;:ao que se materializa, desde 
logo, com a escolha do Iugar de aquisic;:ao do bern ou de 
obtenc;:ao do servic;:o. 

Por outro !ado, a interacc;:ao espacial pendular deixa ja 
perfeitamente integrados no continuum de construc;:ao pe
quenos centros urbanos perifericos 

Este continuum, de caracterlsticas suburbanas, estende
-se em forma de ' lfnguas' acompanhando as principais 
vias-de-comunicac;:ao. Integram-se nestas ' lfnguas' as tres 
zonas industriais (Pedrulha/ Ademia/ Souselas; Taveiro/ Ri
beira de Frades; Antanhol/ Banhos Secos) e colocam no 
espac;:o suburbano de Coimbra as vilas de Ceira, Souselas 
e a sede de concelho de Condeixa-a-Nova. 

A analise da percepc;:ao que cada indivfduo tern da ci
dade, confrontando-o com urn conjunto de modos de uti
lizac;:ao do espac;:o e de funcionalidades, permite a identi
ficac;:ao de 'mosaicos urbanos', definindo-se, deste modo, 
centralidades e func;:oes associadas aos lugares. Assim e pos
sfvel discriminar espacialmente as acc;:oes e as percepc;:oes 
de aquisi9ao de bens e servic;:os, materializando, por isso, 
em simultaneo, a necessidade e o desejo. A Fig. 2 apresen
ta as respostas a doze itens que foram utilizados suscitan
do, a sua leitura, uma interpretac;:ao do espac;:o urbano, su
burbano e, mesmo, periurbano de Coimbra. 

Comer,;ando pelo comercio, e possfvel corroborar a ideia 
ja expressa da Baixa (4) como nucleo estruturante do apa
relho comercial de Coimbra. De facto, sao a Baixa, Celas 
(7), Vale das Flores (19) e S. Jose/Solum (14) que cons-
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Fig. I - A estrutura interna da cidade de Coimbra. 
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Espa~os verdes e principais espa~os de organiza~iio urbana. 
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Fonte: Organiza~iio do autor 
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Fig. 2 - Modo de utiliza9ao dos espa9os de Coimbra pela sua popula9ao 
Fonte: lnquerito a popula«i.io de Coimbra. (1997) 
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tituem os nucleos estruturadores do aparelho comercial e 
definem, por isso mesmo, as principais centralidades do 
espa<;o urbane. E evidente uma diferencia<;ao no tipo de 
comercio que se pratica nos diferentes lugares. Mais selec
tivo nas areas comerciais organizadas em espa<;os privados, 
essa diversidade implica tambem clientelas diferenciadas. 
De facto, enquanto ha pessoas que efectuam a quase tota
lidade das suas compras na Baixa, outras ha que raramen
te af se deslocam. 

0 aparelho comercial de Coimbra apresenta, entao, tres 
caracterfsticas fundamentais: a centralidade da Baixa, a 
inexistencia de urn grande centro comercial regional e a 
dispersao dos equipamentos. Quante ao primeiro aspecto, 
e de notar que a Baixa continua a centralizar o comercio 
da cidade, em quantidade e diversidade, e, mais recente
mente, tambem em qualidade, com uma melhoria da ima
gem das lojas, a cria<;ao de espa<;os de circula<;ao mais 
atraentes e agradaveis e com o aparecimento, em numero 
crescente, de franchisings ou lojas de marca. A segunda 
caracterfstica implica a inexistencia de urn equipamento 
comercial capaz de aliar o caracter simb6lico do uso de urn 
centro comercial com, por urn !ado, as vantagens da diver
sidade e qualidade de oferta e, por outro !ado, a fuga as 
deseconomias de aglomera<;ao re!acionadas com a 
densifica<;ao rodoviana e de popula<;ao que sucede nas areas 
mais centrais da malha urbana (caso da zona envolvente do 
Coimbra Shopping). Por ultimo, e como consequencia da 
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anterior, regista-se a dispersao do aparelho comercial en
tre quatro nucleos, no interior dos quais nao e possfvel 
encontrar a satisfa<;ao da totalidade das necessidades e 
desejos de aquisi<;ao de bens e servi<;os de uma parte sig
nificativa da popula<;ao (a classe mediae media-alta). Este 
facto acarreta mobilidades e utiliza<;ao de tempo acresci
das na aquisi<;ao de bens e servi<;os, em contraponto com 
o que nas areas metropolitanas onde os equipamentos 
comerciais surgem mais concentrados. 

Contudo, a mobilidade e utiliza<;ao referidas diferen
ciam-se consoante o tipo de categoria s6cio-profissional que 
se aborda. 0 modo como a popula<;ao utiliza as areas co
merciais em Coimbra depende, pois, tambem, do estilo e 
nfvel de vida dos indivfduos. Utilizando as categotias s6cio
-profissionais como modo de identifica<;ao de disseme
lhan<;as e possfvel caracterizar formas diferenciadas de 
aproveitamento dos equipamentos implantados nos diferen
tes nucleos comerciais. A Fig. 3 evidencia algumas dessas 
dissemelhan<;as. 

As percentagens mfnimas de utiliza<;ao das diversas 
categorias mostram que enquanto as Profissoes Liberais 
(12) as apresentam na Baixa, a Classe baixa!media-baixa 
empregada nos servi<;os (2), os Comerciantes e vendedo
res (8) e os Quadros superiores (10), apresentam-nas em 
Celas. Por seu lado, os Funcionarios Publicos e For<;as de 
seguran<;a (6) deslocam-se menos a Solum e a Classe 
media-baixa/media empregada nos servi<;os (3) e os Tee-
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Nucleos comerciais: 4 - Baixa; 7 - Celas; 14 - Solum; 19 - Vale das Flores. 
Categorias Socio-Profissionais: 2 - Classe baixa!media-baixa empregada no comercio e servi~os; 3 - Classe media-baixa!media 
empregada no comercio e servi~os; 6 - Funcionarios publicos e Forc;as de seguran~a; 8 - Comerciantes e Vendedores; 9 - Tecnicos 
e Funcionarios superiores; 10 - Quadros superiores; 12 - Profissoes Liberais. 
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Fig. 3 - Referencias de frequencia dos diferentes nucleos comerciais da cidade de Coimbra, 
segundo as categorias s6cio-profissionais 

Fonte: Inquerito a popular,:ao de Coimbra. ( 1997) 



nicos e Funciomirios superiores (9) utilizam menos o Vale 
das Flores. Ressalta, enUio, uma utiliza~ao ech~tica dos 
quatro nucleos referidos, embora com a Baixa a apre
sentar valores mais elevados nas categorias socio-profis
sionais com nfveis e estilos de vida mais baixos, aqueles 
em que a qualidade de vida e menos evidente. Por outro 
!ado, a Solum e o Vale das Flores parecem atrair as cate
gorias socio-profissionais com mais qualidade de vida (9, 
10 e 12), deduzindo-se, por isso, uma utiliza~ao diferen
ciada dos espa~os urbanos que, por sua vez, induzem os 
equipamentos que vao sendo implantados nesses mesmos 
espa~os. 

Tendo em aten~ao outros indicadores (Fig. 2), a Baixa 
assume-se, tambem, como nucleo de servi~os (Bancos, 
Seguros, Servi~os Publicos), representando estes, respec
tivamente, 67,16 %, 48 ,03% e 52,99% das referencias 
efectuadas e condicionando as mobilidades da maior parte 
da popula~ao, tanto da urbana, como da periurbana e, 
mesmo, da de territorios mais distantes. Trata-se, por isso, 
de uma area de extrema importancia nas estrategias de 
consumo da popula~ao. No conjunto das areas identificadas 
com os servi~os (financeiros e publicos), as outras referen
cias efectuadas, para alem de valorizarem a importancia da 
Baixa, atraves do seu prolongamento para Norte (Av. Fer
nao de Magalhaes - 11) definem urn nucleo secundario 
de servi~os, coincidente com Celas, que ha que ter em 
considera~ao, tanto no modo como afecta a mobilidade 
espacial geral das popula~6es, como no modo como 
condiciona as mobilidades de consumo. 

Foi, tambem, possfvel identificar alguns outros nucleos 
com funcionalidades especificas. Assim, em Coimbra, Celas 
eo nucleo da Saude, a Alta, o do Ensino, Cultura e Lazer 
e o Loreto/Pedrulha, o da Industria. 

Com a implanta~ao do novo Hospital da Universidade 
de Coimbra (HUC) na area de Celas, proximo do Hospital 
Pediatrico, do Instituto Portugues de Oncologia e da Es
cola de Enferrnagem, verificou-se uma mudan~a significa
tiva na distribui~ao dos equipamentos de Saude na cidade. 
Deixando a Alta da cidade, o HUC imp6e novas mobili
dades e, em 1997, ja sao poucas as pessoas que associam 
a Alta a SaUde. Na realidade, a deslocaliza~ao dos HUC 
para Celas levou consigo uma parcela significativa de 
consultorios medicos privados que, todavia, continuam a 
atribuir a Baixa urn significado interessante no ambito dos 
Jugares que facultam o acesso aos servi~os de Saude. Alias, 
essa fun~ao e, tambem, associada a Sao Martinho do Bis
po/Cov6es (10), mas, neste caso, devido ao hospital e a 
Escola de Enfermagem af implantados. 

Por seu turno, o nucleo do Ensino, Cultura e Lazer tern, 
na Alta (Morro da Universidade, Pra~a da Republica, Jar
dim Botanico e Av. Sa da Bandeira), a sua maxima expres
sao. Sendo Coimbra conhecida e reconhecida como a ci
dade dos estudantes, este nucleo funcional e de evidente 
importiincia na organiza~ao dos percursos dos indivfduos 
( os directamente relacionados - estudantes, funcionanos, 
docentes, fornecedores - e a popula~ao em geral). Toda-

A percep~iio da popula~cio sobre a cidade espa~o de vida 

via, a par com a Alta salienta-se urn nucleo secundario (Sao 
Jose/Solum) com 31 ,05% de referencias contra os 51 ,63% 
de Alta; em paralelismo com a Baixa, estas areas corres
pondem a percep~ao tida pela popula~ao dos lugares da ci
dade que mais valorizam o Lazer, como alias sucede tam
bern com as actividades culturais, embora, sejam principal
mente a Alta e a Baixa (o centro da cidade de Coimbra) 
que concentram essas manifesta~oes. 

Alem de centro de servi~os financeiros e publicos, a 
Baixa e tambem, em suma, urn Iugar de referencia no que 
diz respeito a realiza~6es culturais e actividades de lazer, 
continuando a demarcar-se como, salvaguardadas as devi
das proporcionalidades, o CBD de Coimbra. Contudo, 
quando se analisam os itens Habitat;iio e Desenvolvimento 
Urbano, a Baixa deixa de ter a importancia evidenciada 
com outras fun~6es. De facto, perde (ou ve enfraquecida) 
a sua fun~ao residencial e, consequentemente, a noite 
transforma-se af em tempo segregado, afastando a popu
la~ao e atraindo grupos marginais ou exclufdos, assim 
se criando barreiras psicologicas ao acesso a esses espa9os. 

No ambito dos espa~os residenciais as Figs. 4 e 5 
mostram que a segrega9ao do espa~o urbano, tendo por 
base a habita~ao das categorias socio-profissionais, nao e 
urn fenomeno inequfvoco. De facto, embora existam algu
mas diferencia96es, a existencia, !ado a !ado, de urbaniza-
96es recentes e implanta96es urbanas mais antigas, com 
caracterfsticas distintas entre si, faz com que exista uma 
fraca segrega9ao espacial quando se tern por base a habi
ta9ao. So quando se desce a analises de grande pormenor 
e de individualiza9aO de bairros e possfvel definir claramen
te essas diferencia96es. Todavia, os actuais projectos de 
urbaniza9ao assumem a cria9ao dessa segrega9iio: o Ingote, 
com classes baixa e mectia-baixa; a Solum, e a encosta da 
Casa Branca ate ao Alto de Sao Joao, com classes media 
-alta e alta, por exemplo. 

Quando se procuram localizar os lugares de implanta-
9iio da residencia das diferentes categorias socio-profis
sionais releva-se, desde logo, uma semelhan9a entre todas 
elas: o centro da cidade (Baixa + Alta) nao e entendido 
como espa~o residencial. Esta 'fuga' do centro urbano 
(principalmente da Baixa) tern promovido o aparecimento 
de espa9os residenciais suburbanos, mas tambem tern cria
do as condi96es para o aparecimento de novas areas 
habitacionais no seio da cidade. A estas corresponde igual
mente a imagem de maior Desenvolvimento Urbano (de
vido a quantidade de investimentos em equipamentos e 
infra-estruturas que isso implica), sublinhando-se, deste 
modo, a importancia do simb6lico atraves da rela~ao es
tabelecida entre o espa9o e o modo de habitar. 

A Fig. 5 mostra, precisamente, o afastamento da resi
dencia das areas centrais da cidade, embora esse afastamen
to dependa, tambem, do proprio estilo e nfvel de vida das 
popula96es. E evidente a grande dispersao das categorias 
com nfvel e qualidade de vida mais baixos (3 e 6), enquanto 
as categorias a que se associam nfvel e qualidade de vida 
mais elevados assumem urn maior protagonismo na segre-
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Fig. 4 - Identifica<;:ao dos diferentes nucleos habitacionais da cidade de Coimbra, segundo as categorias s6cio-profissionais 
Fonte: Inquerito a popula<;:ao de Coimbra. (1997) 
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A percepfiiO da populafii.O sobre a cidade espafO de vida 

Classe mMia-baixa - Servit,;os (3) F. Publicos e Fort,;as Segurant,;a (6) 

Comerciantes e vendedores (8) Tecnicos, Funcionarios superiores (9) 

Quadros superiores (10) Profissoes Liberais (12) 

Fig. 5 - Distribui91io espacial das referencias as areas de residencia na cidade de Coimbra, 
segundo as categorias s6cio-profissionais 

Fonte: Inquerito a popula~ao de Coimbra. ( 1997) 
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ga~iio espacial com intuitos residenciais. Se os Tecnicos e 
Funcionarios superiores (9) se encontram mais na parte 
Norte da cidade (desde a Av. Elfsio de Moura, passando por 
Santo Antonio dos Olivais, Monte Formoso, ate Sao Mar
tinho do Bispo), os Quadros superiores (1 0) fazem da parte 
Este a sua area preferencial de habitar;:ao (Alto deS. Joao, 
Areeiro, Bairro Norton de Matos e Solum), enquanto os 
trabalhadores de Profissoes liberais (12) definem tres nu
cleos de habita~ao (Santa Clara, Quinta da Boavista!Pinhal 
de Marrocos e parte norte da cidade) sendo Celas, Montes 
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Claros, Santo Antonio dos Olivais e a Av. Elfsio de Moura 
os lugares mais referidos como espar;:os de residencia. 

Conclui-se, pois, que a Baixa mantem a centralidade de 
servir;:os e parece revi talizar a sua funr;:ao comercial, 
mantendo-se como Iugar de referenda nos consumos ur
banos, mas que a cidade comer;:a a ter outros nucleos 
estruturantes de percursos, mobilidades, investimentos e 
consumos; entre estes salientam-se Celas, Solum e Vale das 
Flores, principais areas de desenvolvimento urbano, segun
do a popular;:ao inquirida. 




