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0 ESTADIO DE MAIO 
0 espa~o comum de duas datas antagonicas ou, como urn equipamento colectivo do 

Estado Novo constitui patrimonio cultural nos nossos dias. 

Justamente quando fomos solicitados para fundamentar 
a candidatura do Estddio JO de Maio, em Braga, a clas
sificac;ao como im6vel de valor patrimonial, dirigida ao 
IPPAR-Ministerio da Cultura 1, tivemos o grato convite para 
nos associarmos a elevada iniciativa do Institute de Estu
dos Geognificos de dedicar urn numero dos Cadernos de 
Geografia a figura e a obra do Professor J. M. Pereira de 
Oliveira. Motivo mais que apropriado e oportuno para 
testemunharmos entre n6s a referencia do Mestre e do 
Amigo. 

Foi assim que, imbufdos desta feliz coincidencia, enten
demos partilhar algumas, ainda que breves reflex6es sobre 
urn assunto que, inscrevendo-se no domfnio do patrim6nio 
cultural urbana, foi apropriado pelas manchetes da ordem 
do dia. 

Entre os recentes temas que cruzam o quotidiano de 
algumas das nossas cidades e que, inclusive, obteve ja foros 
de debate publico, temos na questao da deslocalizac;ao e 
reconversiio dos grandes estadios polidesportivos urn tema 
multifacetado, que contem mais implicac;oes do que ague
las que seriam inicialmente de supor. Em bora nao seja nossa 
intenc;iio escalpelizar os diversos contornos do problema, 
socorrer-nos-famos do caso de Braga, sabendo contudo o 
risco de estarmos a considerar urn exemplo particular para 
problematizarmos a classificac;iio de urn equipamento 
desportivo enquanto eventual testemunho da memoria 
colectiva local e nacional. 

0 VALOR DA OPORTUNIDADE 

A emergencia dos mais recentes criterios que regem o 
desporto profissional, designadamente a diluic;iio inexoravel 
da "alta competic;ao" no estrito domfnio das 16gicas finan
ceiras, a transformac;iio do sentido e da natureza dos espec
taculos de massas competitivos, estreitamente associados 
a mediatizac;iio do fen6meno desportivo, a alterac;ao dos 
habitos tradicionais de consumo e de lazer dos adeptos dos 

lnstituto de Ciencias Sociais. Universidade do Minho. 
1 Processo W98/3-15 (3) - !PPAR-Direc~fio Regional do Porto

solicitado nos termos da Lei do Patrim6nio Cu/wral Portugues constan
tes do Diario da Republica de 6 de Julho de !985. 
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clubes e, em geral , a crescente complexidade do sector, 
implicarao breve e necessariamente, profundas transforma
c;oes de concepc;ao e a reconversao dos cenarios onde hoje 
se desenvolve esta func;ao. Entendemos que mais do que 
os aspectos ligados ao conforto dos espectadores e ao 
assedio proporcionado pela oferta de uma multidiversidade 
de servic;os complementares ao espectaculo, a presente 
realidade nao assenta em explicac;oes inteiramente lineares, 
ja que bern perto daqui, por exemplo em Espanha, os esui
dios parecem limitados para satisfazer a procura de quem 
os demanda, enquanto entre n6s, Ionge vao os dias em que 
as lotac;oes esgotadas nao surpreendiam ninguem. Contu
do esta e uma outra questao que nao cabe aqui abordarrnos. 

Em Portugal a grandiosidade dos estadios que durante 
tantos anos adornou o orgulho civico dos cidadaos e que, 
ainda hoje, perfigura a elementar referencia identitaria dos 
respectivos aficcionados, nao esta definitivamente inc6lu
me a avidez dos poderosos interesses que gravitam em seu 
redor. Veja-se s6, a tftulo de exemplo, os efeitos descarac
terizadores da publicidade nas mais diversas facetas do 
espectaculo. Dir-se-ia que a publicidade enquanto expres
sao original de suporte, primitivamente secundaria face 
ao objecto desportivo em si, tern vindo paulatinamente a 
se afirmar como urn dos protagonistas do pr6prio espec
taculo. 

No caso concreto da cidade de Braga, embora nao seja 
conhecida, ate ao momento qualquer intenc;iio comparavel 
aquela que tern ameac;ado a mem6ria dos recintos conge
neres da capital, a circunstancia convida-nos a reflectir e 
a sugerir algumas medidas cautelares capazes de questio
nar o valor patrimonial deste tipo de equipamentos urba
nos. A este prop6sito, Pereira de Oliveira considera dois 
tipos de valor, conceptualmente interdependentes, pelos 
quais se podem iniciar as necessarias reflex6es conducentes 
a avaliac;ao dos objectos-alvo: 

"o valor imaterial especie de mais-valia anfmica, incor
porada, cuja natureza e complexa e, por isso mesmo, nao 
depende s6 do trabalho mas tambem, e especialmente, do 
seu significado humanfstico; e o valor material, sujeito a 
incidencia das regras do mercado que da uma dimensao 
mais restrita aos objectos em causae que se liga muito mais 
a urn conceito restrito de posse privada (de uma pessoa, de 
uma familia, de uma sociedade financeira, etc, mesmo ate 
do estado)" (OLIVEIRA, 1996). 
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Neste prisma, sera de questionar se o Estddio JD de Maio 
pode ser ou nao considerado um padrao hist6rico-cultural 
e, em caso afirmativo, se devera ser equacionado como 
garantia de uma identidade colectiva capaz de extravasar 
0 ambito local. 

IDENTIFICA<;AO DE UM VALOR 

Localizado na Freguesia de S. Lazaro, no interior do 
Parque de S. Joao da Ponte, o Estddio JO de Maio cons
titui, no domlnio das obras publicas e dos equipamentos 
colectivos civis, uma das edifica96es de maior carga mo
numental, construlda no decorrer do seculo XX em Braga. 

A sua importancia nao pode ser s6 aferida em fun~tiio 
da dimensiio e da tipologia pr6prias de urn im6vel desta 
natureza, mas tambem deve ser considerada como testemu
nho hist6rico do contexte em que foi erigido. Particular
mente no que toea ao simbolismo de que se reveste, o seu 
significado toma-se fundamental para compreensao de uma 
epoca e, sobretudo ainda pelo valor estetico e arquitect6-
nico que encerra, assume-se como uma inquestionavel 
referencia colectiva. Pode-se afirmar, sem qualquer reser
va, que o Estadio fO de Maio e, no domfnio da arquitec
tura portuguesa entao produzida, urn dos seus exemplos 
modelares e, no caso particular da arquitectura desportiva, 
urn dos projectos nacionais, desde sempre, mais expres
sivos no seu genera. 
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Por outro !ado, a inercia da pr6pria constru9ao em si -
integralmente revestida a granito - e o genufno caracter 
referencial do estadio, ja de si vigorosas condicionantes a 
sua manuten9ao, oneram e limitam, mais do que nos casos 
analogos, as interven96es de conserva9ao eo aproveitamen
to relacionados com os fins que actualmente !he sao des
tinados. A ideia original da sua concepyiio, em erguer urn 
Estddio Regional, readquire uma nova actualidade se ajui
zarmos que a manuten9ao e a potencia9ao de urn recinto 
com estas caracterfsticas imp6e naturalmente a congrega
yiio de empenhos mais amplos que a tutela exclusiva de 
uma autarquia. 

Por fim, considerando ainda esta pretensao pelo crite
ria utilitario do campo de futebol, o Estddio JO de Maio e 

urn local da memoria colectiva dos bracarenses. A ele estao 
associados os factos mais significativos da hist6ria des
portiva do concelho e da regiao e af se comungaram raros 
mementos da identidade comum da cidade. Neste sentido, 
e inegavel que uma faceta do actual patrim6nio afectivo dos 
bracarenses apenas fa~ta sentido se associado ao Estadio de 
Maio. 

0 VALOR HISTORICO/CULTURAL 

0 im6vel em causa foi originalmente baptizado de 
Estadio 28 de Maio, tendo esta denomina9ao sido substi
tufda, no ano de 1974, pela que actualmente ostenta. 



Assim rezavam as letras de bronze incrustradas na base 
da tone da maratona e que entretanto foram retiradas: 

"Este monumento consagra a revolu~ao nacional 
desencadeada pelo exercito na cidade Braga em 
XXYIII+Y+MCMXXVI, triunfante sem luta, gloriosa sem 
sangue porque na verdade a voz de comando foi apenas a 
expressao militar duma ordem inesistfvel da na~ao". 

Trata-se de urn empreendimento com inequfvocas refe
rencias simb6licas e ideol6gicas de cujas finalidades 
sobressai o enaltecimento do regime politico que o produ
ziu. Com efeito, a data da inaugura~ao eo local niio foram 
escolhidos arbitrariamente pelo governo de entiio. Ao de
cidir levantar o estadio pretendeu-se comemorar a revolu
{:iiO nacional de 1926 e assim gratificar a cidade onde o 
movimento teve a sua genese2• Estas sao certamente as prin
cipais raz6es pelas quais se compreende o manifesto halo 
de monumentalidade que o envolve eo elevado empenho 
que, na altura, a administra~iio votou ao projecto. 

2 "0 Governo da Na~iio portuguesa concedeu a Camara Municipal de 
Braga urn subsidio de 8 milh5es de escudos para a constru~ao, naquela 
cidade, de urn estadio regional, a que se atribuirA a denomina~ao "Esta
dio 28 de Maio", a tim de ficar assinalado, no seu ber~o. o movimento 
que instituiu o actual sistema politico da Na~ao. 

Com esta obra, que ira ao encontro de uma das maiores aspira~oes da 
popula~lio da cidade de Braga, pretende-se comemorar o XX aniversario 
da Revolu~;ao Nacional". in Decreto-Lei N" 34930 de 20-9-1945. 

0 Estadio de Maio 

Pese o facto de se tratar de uma obra com urn passado 
pr6ximo e qui~a. despertar ainda emo~6es ou jufzos de 
valor tendentes a condenar ou a enaltecer a epoca que o 
produziu, 0 Estddio l 0 ·de Maio e urn testemunho expres
sive da Hist6ria e urn elemento de leitura imprescindfvel 
a reconstitui~ao da nossa mem6ria mais recente. 

Mais do que urn marco ffsico do Estado Novo, o esta
dio e uma obra de engenharia e arquitectura de grande 
dignidade. Em termos comparatives, trata-se de urn projecto 
comparavel ao que, no panorama da arquitectura oficial, 
temos por exemplar, alias com evidentes e declaradas se
melhan~as com o matricial Estddio Nacional do Jamar. 
Contudo, antes que fosse concebido o seu projecto, o es
tadio era uma ideia acalentada pela popula~iio de Braga e 
da regiiio. Nas imedia~6es do Iugar em que veio a ser 
erguido existiaja urn recinto (actual campo de treinos) onde 
se praticava o futebol desde o ano de 19143 e de cujo 
significado se pode associar a introdu~iio desta modalida
de desportiva nos habitos publicos dos bracarenses. 0 local 
concentrava grande numero de adeptos (ha notfcia de urn 
desafio ter reunido 4 000 espectadores em 1943). As ins
tala~6es niio eram as mais adequadas para o tipo de even
tos praticados, ate porque o campo de jogos estava inte-

·' Livro de Aetas da Comissao Administrativa ( 191 4- 1915),/olios, 38, 
38v, 51 e 54. 

235 



Cadernos de Geografia, n. • 17 

grado, tal como ainda hoje o esta, na luxuriante mata do 
Parque de S. Joao da Ponte. Urgia construir urn recinto 
apropriado para o que foi criada no ano de 1944, sob os 
auspfcios do entao Presidente da Camara F. Araujo 
Malheiro, uma Comissao Municipal para a Construfiio do 
Est6dio Municipal 4

• Por sua iniciativa, em sessao de 16 
de Novembro do mesmo ano, ficou aprovada a abettura de 
urn concurso destinado a arquitectos portugueses para a ela
bora91i0 de urn ante-projecto do estadio municipal. 

A ideia do estadio nao era assim tao abstracta, dado que 
a comissao constitufda para o efeito, no seu relat6rio de 7-
-2-1945, alem de tecer referencias ao Jamor, clamavaja por 
urn recinto com a envergadura daquele que tinha sido pouco 
antes proposto, no Anteprojecto do Plano de Urbanizafiio 
da cidade de Braga de 1945, pelo urbanista palaeo de 
origem russa, Etienne De Groer, e que se previa localizar 
na quinta de Prados ao FujacaJS. Porem, a dimensao do 
projecto nao auspiciava grandes optimismos, como nos 
ilustra urn exerto do referido relat6rio: 

"As gera96es vindouras ficara reservada a missao de 
erguer mais alto ainda o facho olfmpico construindo urn dia 
em epocas mais felizes e em tempos mais pr6speros, o 
Estadio Provincial, como o concebeu o urbanista De 
Groer"6

• 

Argumentava-se que as expropria96es no Iugar plane
ado onerariam ainda mais os ja previsfveis volumosos 
encargos da constrw;:ao. 

A opyiio por construir o novo estadio no Parque da 
Ponte, - proposta que, de todo, nao contra.riava as recomen
dw;6es do urbanista - e o empenho da Camara em solici
tar apoio ao governo, foram suficientemente persuasivos 
para que, num espa9o de pouco mais de sete meses, o 
governo concedesse a Camara Municipal de Braga urn 
subsfdio de oito milh6es de escudos para a constru9ao de 
urn Estadio RegionaP, dando aos bracarenses a feliz no
tfcia que originou inclusive uma manifesta9ao publica de 
regozijo. 

Em 12 de Fevereiro de 1946, o entao Presidente Fran
cisco Machado Owen, estando acompanhado pelo verea
dor Ant6nio Maria Santos da Cunha, (urn dos principais 
entusiastas da iniciativa e Presidente a data da inaugura
yao) celebra o contrato entre a Camara e o au tor do pro
jecto, o Engenheiro Travassos Valdez. Ainda nesse mesmo 
ano, no mes de Novembro, e adjudicada a primeira fase dos 
trabalhos (terrapleno, drenagens, etc) ao constructor Fran
cisco Azevedo Campos, os quais viriam a implicar vigo
rosas alteray6es a topografia do local. 

Inicialmente pensado para 28 000 assistentes, o estadio 
previsto para comemorar o XX aniversario da revolufiio 
nacional, acabaria finalmente por ser inaugurado no XXVI 

• A Comissao era constituida por: Jaime Carvalho de Lemos, Teot6-
nio Andrade dos Santos. Luiz Carlos da Cruz e Silva, Jose Antunes Gui
marlies. Alvaro dos Santos Ferreira e Augusto Martins. 

5 Na margern direita do Rio Este, a Sui do centro hist6rico urbane 
• Livre de Aetas da CMB ( 1944-1945), fol.l99 de 8-2-1944. 
7 Decreto-Lei N" 34930 de 20-9-1945. 
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aniversario do referido evento, em 28 de Maio de 1950, 
com uma capacidade de 35 000 espectadores. 

0 VALOR ESTETICO 

"E segundo uma perspectiva nao meramente formal do 
patrim6nio urbana que, sem duvida, de deve procurar fazer 
luz" (OLIVEIRA, 1996). 

0 Estadio 1° de Maio e todo urn conjunto patrimonial 
que se caracteriza nao s6 pelo estactio em stricto sensu, mas 
tambem pela composi9ao que este estabelece com os de
mais arruamentos ordenadores do complexo desportivo e 
da envolvente em anfiteatro onde se encaixa. 

Emoldurado a nascente pela elevayao do Picoto (296 mts 
de alt.), o recinto absorve e projecta todo urn leque de 
perspectivas que simultaneamente o integram no local e, 
ao mesmo tempo, permitem que desponte com a harmonia 
natural de urn estactio greco-latino. 

Por outro lado quem assomar a porta da maratona de
certo se surpreendeni com o espectaculo de grandiosidade 
e equilfbrio que se oferece. Desde o ritmo das suas ban
cadas, imprimido pelo padrao marcante do granito, ora 
recortadas pela silhueta verde da mata circundante, ora 
interrompidas pela colina sagrada do Picoto, passando pela 
magestatica tribuna e, ainda, a nao menos triunfai, embora 
austera, porta torreada da maratona, ate ao panorama de 
cidade aos pes, disfrutado dos seus lugares, todo o local 
transpira a celebra~ao da polis. Mesmo quando se acha 
deserto, e apesar do silencio esmagador que miniaturiza 
ainda mais o observador, os jogos de luz e sombra que 
tecem as suas bancadas nao deixam de estimular plastica
mente quem o visita. 

A trilogia combinada entre o cinza do granito, o verde 
da vegeta9ao e o azul do ceu, modelados sob uma clara e 
forte intencionalidade arquitect6nica, evocam-nos ainda 
toda uma ambiencia que nos relega aos tempos das anti
gas civiliza96es classicas. Como se tal nao bastasse, que 
dizer do equfvoco ou da ousadia profana, em exaltar o 
classicismo imperial, bern junto a base da torre da mara
tona, com a ostenta~ao de urn bloco de marmore trabalha
do, trazido expressamente do Coliseu de Roma! 

No plano artfstico, o destaque recai nos elementos 
escult6ricos que adornam o estadio, atribufdos ao Mestre 
Barata Feyo, designadamente os dais baixos relevos em 
bronze da entrada - a nascente o tema alusivo a Revo
lufiiO Nacional, e a poente 0 trabalho dedicado a Edu
CayaO Ffsica. No dizer do especialista, pese o inquestionavel 
merito do seu autor, nao estaremos em presen9a de uma 
obra-prima, contudo sao interven96es de forte presen~a 
que acentuam o valor estetico do local. 

Finalmente, no domfnio das artes decorativas, merecem 
igualmente ser relevados, os cuidados empregues nos 
motivos que embelezam os diversos apontamentos do 
conjunto, particularmente os desenhos dos gradeamentos 
em ferro e o friso em folhagens de carvalho esculpido em 
pedra na porta da tribuna. 



AMPLIA~AO DE UM VALOR 

E de todo pacffico que niio chegam as medidas de pro
tec<Yiio per si para garantir a preserva<YiiO e a continuidade 
daquilo que, no essencial, identifica e da vida ao espafYO 
em causa, ja que "niio e possfvel hoje compreender uma 
realidade susceptive! de uma classifica<Yiio com tantas 
implicayoes culturais, polfticas, socio16gicas e econ6micas, 
que niio considere, agora sim, no ambito das realidades 
vivenciais contemporaneas da propria interven<YiiO, aquilo 
que se pode chamar ambientes urbanos, ao fim e ao cabo, 
as paisagens urbanas vivas ( ... ) onde o equilfbrio do todo 
como espafYO vivido deve ser entrevisto tambem numa 
perspectiva de adaptayiio conservada entre o peso dos 
valores hist6rico-culturais que nele se inscrevem e a qua
lidade de vida dos actuais urbanitas" (OLIVEIRA, 1996). 

E no espfrito desta leitura que a pretensiio da classifi
cacriio do im6vel, mais do que urn mero formalismo defen
sive, pode constituir o catalizador civico conducente a 
mobiliza<Yiio das consciencias e das boas-vontades. Alem da 
reabilitacriio dos valores materiais e imaterias do objecto
alvo, ha que associar ao processo uma estrategia afirma
tiva que passe pela qualificacriio integrada do conjunto. 
Numa cidade em que escasseiam os espafYOS verdes, o 
potenciar do perfmetro de protec<YiiO impoe a formulacriio 
de objectives ousados, desejavelmente articulaveis com as 
ac<Y6es insertas no Plano Estrategico de Desenvolvimento 
da Cidade, e que deveriio dar continuidade a eventual 
obten<Yiio do estatuto pretendido. 

Entre estas ac<Y6es destaquem-se: 
- A efectiva articula<Yiio/integra<YiiO do estadio no con

junto do Parque deS. Joiio da Ponte, com os diversos equi
pamentos af existentes; 

- A transferencia da actividade futebolfstica permanen
te e exclusiva do Sporting Clube de Braga do recinto, num 
processo que devera ser acompanhado, como alias ja foi 
anunciado pela edilidade, com a constru<YiiO de urn novo 
estadio mais e melhor adaptado as novas exigencias e 
tendencias do espectaculo futebolfstico actual; 

- A realizacriio de desafios de futebol de ambito extra
local, recuperando a imagem de Estadio Regional que fez 
parte dos primeiros formularies do projecto; 

- A diversificafYiiO das actividades a desenvolver no 
estadio, com a valorizayiio da pratica de outros desportos 
e realizacroes como concertos, festivais, ac96es educativas 
e juvenis ao ar livre e outros grandes espectaculos; 

- A amplia9iio do acesso ao maior numero possivel de 
pessoas que desejem utilizar as instalacroes para os fins da 
pratica desportiva. 

Cumpridos estes objectives estamos certos que o Esui
dio ] 0 de Maio libertar-se-a definitivamente das imagens 
contextuais que a pr6pria hist6ria cria, para assumir o seu 
verdadeiro papel na mem6ria viva e na reidentifica9iio 
funcional para o qual foi criado, constituindo assim, uma 
ponte de continuidade entre as diversas gera96es. 

0 Estadio de Maio 
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ANEXO 

FICHA TE:CNICA 

Im6vel objecto da proposta de classifica~ao: 
Esttidio r de Maio em Braga 

Identificayiio e localizayiio: 
0 im6vel em causa consubstancia-se no complexo 
desportivo designado por Estadio Municipal JO de Maio, 
ex-Estddio 28 de Maio, localizado no Parque deS. Joao 
da Ponte, entre o Rio Este e a EN n° 101 (troyo Braga
-Guimariies), a safda da cidade de Braga, na freguesia 
de S. Lazaro, Concelho e Distrito de Braga. 

Localiza9iio absoluta do im6vel a preservar: 
- Coordenadas Militares Portuguesas:W 76000 07750 
- Coordenadas terrestres: ....... 41 ° 32' N - 0° 43' W 
- altitude: .................... situado entre as cotas dos 180 

e 190 mts de alt. 
- arquitecto: .............................................. Joiio Simoes 
- engenheiro: ...................... Manuel Travassos Valdez 
- constructor: .................. Francisco Azevedo Campos 

& Filhos, Ld" 
- engenheiro agr6nomo - arrelvamento: 

......................................... Joiio Marques de Almeida 
- equipamento colectivo: ......... estadio polidesportivo 
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- tipologia arquitect6nica: ............. arquitectura oficial 
do Estado Novo 

- escultura e artes decorativas: ................ Barata Feyo 
- proprietario: ................ Camara Municipal de Braga 
- capacidade: ............................... 35 000 espectadores 
- material dominante: ........................................ gran ito 
- ano do Projecto: .................. .............................. 1946 
- data da Inaugura~ao: ............... 28 de Maio de 1950 
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Autoridades presentes no evento: Marechal Oscar Fragoso 
Carmona (Presidente da Republica); Professor Antonio 
Oliveira Salazar (Presidente do Conselho de Ministros); 
Americo D. R. Thomaz (Ministro da Marinha); Gover
nadores Civis de Braga e do Porto; diversos Presiden
tes de Camara e outras figuras do Estado. 

Cerim6nia inaugural- Desafios de futebol que envolveram 
o Sporting Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, 
Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica. 




