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ESTRUTURAS ESPACIAIS URBANAS 

Teoria e ap1icac:;ao* 
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RESU~10 

Em Geogratia Urbana e no ambito da morfologia urbana, particularmente no aspecto das relac;:oes 
morfofuncionais, o estudo das estruturas espaciais- e, quic;:a, de uma sua possfvel e criteriosa tipologia 
- pode permitir, nao s6 um conhecimento do processo evolutivo das cidades, como esforc;:o teoretico, 
mas tambem, numa perspectiva de analise com tlnalidades de aplicac;:ao e, portanto, um instrumento 
de interesse para as necessarias projecc;:oes de simulac;:ao. 0 texto e particularmente baseado numa 
contribuic;:ao te6rica que, posteriormente, foi submetida a urn confronto aplicado de elevada respon
sabilidade. Da-lo a estampa signitica simplesmente exemplificar casuisticamente a importancia e o 
nfvel da aplicabilidade dos esforc;:os teoreticos da Geografia Urbana. 

Palavras-chave: Morfologia urbana. Estruturas espaciais. Projecc;:oes de simulac;:ao. 

RESUME 

Dans Ia Geographic Urbaine et du point de vue de Ia morphologic urbaine, particulierement sous 
!'aspect des raports morpho-fonctionels, l'etude des structures espaciales - et, peut-etre, d 'une possible 
et criterieuse typologie- peut permetre, non pas seulement une connaissance du processus evolutif des 
villes, comme efort theoretique, mais aussi, dans une perspective d'analyse avec des finalites d'appli
cation et, done, comme un outil d'interet pour les necessaires projections de simulation. Ce texte est 
particulierement base sur une contribuition theorique laquelle, plus lard, a ete sumise a une confron
tation appliquee de tres haute responsabilite. Le faire imprimer signifie simplement donner un exem
ple casuistique de !'importance e du niveau de l'applicabilite des Morts theoretiques de Ia Geographic 
Urbaine. 

Mots-cles: Morphologic urbaine. Structures espaciales. Projections de simulation. 

ABSTRACT 

On Urban Geography, under the point of veu of the urban morphology, especially on the feature of 
the morpho-functional relations, the study of spacial struc tures - and, perhaps, of a possible and cri
teriouse typology- can allow, not only a knowledge of the process of towns evolution, as a theoretical 
effort, but also on the perspective of the analysis with finalities of application and, therefore, as an 
implement of interest to the necessary projections to simulation. This text is specialy based on a theo
retical contribution that, latter, was submited to an applied confrontation of a very high responsability. 
To print it signify only to give a casuistic example of the importance and level of the applicabi lity of 
the theorectical efforts on Urban Geography. 

Key-words: Urban morphology. Spacial structures. Projections to simulation. 

Em Geografia, a no~ao de estrutura tern como para
digma o suporte da disposi~ao das partes de urn todo e 
pressup6e que nesse todo haja uma determinada interde
pendencia das partes. A no~ao de estrutura espacial 
urbana nao foge a essa configura~ao e tambem af se 
encontra a fundamenta~ao liminar do can1cter diferencia
dor que !he e pr6prio. 

0 estudo da morfologia urbana, para alem da descri
~ao formal dos territ6rios urbanos, pretende ajudar a 
explica-Jos e, no particular de cada urn, o estudo dos 

elementos espacmts que os constituem conduz a iden
tifica~ao das diferen~as estruturais que neles possam 
coexistir. 

A procura e determina~tao de correla~oes entre os dife
rentes elementos, as variaveis - volumetricas, de orienta
~ao e outras, dinamicas ou estaticas, entendidas nao s6 
como referenciadas a urn dado momenta, base de urn 
processo comparative sincr6nico que pode Jevar a detini
\(UO de tipos, mas tambem diacronicamente, o que permite 
ainda evidenciar no todo urbana, em cada caso concreto, 

* Trabalho feito no ambito do Projecto n• PCSH/C/GEO/J43/91 - "Dinamismos s6cio-econ6micos e (re)organizac;:ao territorial: 
processes de urbanizac;:ao e de reestruturac;:ao produtiva", do Programa "Estfmulo" da J.N.I.C.T. 
** Instituto de Estudos Geognificos. Faculdadc de Letras. Universidade de Coimbra. 



Cadernos de Geografia, n. • 15 

grandes trayOS gerais da dispOSiy1iO - SUO autenticas linhas 
de for9a que, afinal. constituem as geratrizes do pr6prio 
plano urbano. 

Este e assim a expressao concreta da distribui9ao 
relativa dos tipos de ocupa91io urbana do espa9o no 
ambito de urn dado territ6rio e num dado momento e, 
desta forma, expressao concreta das rela96es posicionais 
dos diferentes tipos de espa9o urbano. Enfim, por outras 
palavras, o plano urbano pode considerar-se um com
plexo de estruturas espaciais integradas, dado que estas 
nada mais sao que os diferentes arranjos resultantes 
daquelas rela96es posicionais 1• 

Concluir-se-ia entao que, morfologicamente, as dife
rentes paisagens urbanas, em sfntese, seriam expressas 
pelo plano urbano, mas que a compreensao geografica 
deste s6 e possfvel mediante as analises que levam ao 
conhecimento individualizado dos elementos/variaveis 
que os constituem2, ponto de partida para o reconheci
mento de interdependencias morfo-funcionais3 cujo con
junto forma unidades a que se pode chamar com proprie
dade estruturas espaciais urbanas. Estas, na sua diversi
dade, por sua vez, destinguem-se segundo tipos que se 
apoiam em criterios previamente considerados em tetmos 
relatives e sempre que possfvel quantificados. 

Este facto, pon!m, poe desde ja urn problema que 
requer necessariamente a devida reflexao, mesmo antes 
de se avan9ar mais na analise daqueles. 

A designa9iio "plano urbano" resulta da sua normal 
representa91i0 grafica a duas dimensoes e numa escala 
conveniente. Este facto iniludfvel ressalta tambem facil
mente da linguagem vulgar - "o plano ou carta da cidade" 
- e, por exemplo, nas express6es carlogramaticas do tipo 
das que se usam, com maior ou menor pormenor e qual i
dade, nos roteiros turfsticos urbanos. No caso particular 
da linguagem cientffica, 0 plano urbano liminar, e sempre 
uma carta ou planta de escala grande ( 111 0.000). Toda
via, na pnitica, infelizmente, nem sempre ele passa disso; 
muitas vezes, para alem das nota96es normais do relevo, 
pontos cotados e/ou curvas de nfvel , nao exprime qual
quer outra realidade volumetrica e muito menos morfo
funcional. 

Ora, urn plano urbano como forma integrada de estru
turas espaciais urbanas, tipologicamente identificadas, 
tern que reflectir as suas pr6prias caracterfsticas e assim 
ultrapassar o fundo meramente topognifico de uma sim
ples carla onde se inscreveram as linhas limite entre as 

1 J. M. Pereira de Oliveira, Espa~o Urbano do Porto - Condi
fi5es Naturais e Desenvolvimento, Coimbra, Institute de Alta 
Cultura, 1973, pp. 345-350. 
2 Conjunto dos espa~os construfdos e livres, "verdes" e de 
circula~·iio. 
3 Por exemplo, as rela~oes existentes entre determi nadas afecta
~oes dos espa~os construfdos e os espa~os de circula~ao adja
centes (problemas de apetencia de aparcagem, ti po de aparca
gem, frequencia, dura~ao, ti po dominante de vefculos, etc.). 
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areas dos espa9os construfdos e as dos espa9os Iivres 
("verdes" e de circulayao) para alcan9ar a contextura 
dinamica de uma representayiio dos diferentes tipos de 
estrutura e os seus nexos. 

Este acerto implica uma clara detiniyao das caracte
rfsticas estruturais significantes, o seu dimensionamento 
a escala, a distribui9ao espacial relativa ou posicional e a 
sua perspectivayao temporal, enfim, aquilo a que se pode 
chamar no conjunto o seu movimento. 

Neste simples trabalho de reflexao gostarfamos de fri
zar, pelo menos urn primeiro aspecto, ja que, na reali
dade, se esta ainda Ionge de assentar numa teoria de base 
que seja incontroversa. 

Exactamente o ponto que desejamos focar e o da rela
tividade da importfincia ou do valor que na definirrao das 
estruturas e na sua representayao grafica assumem algu
mas caracterfsticas. 

Quando tratamos dos tipos de estrutura espacial 
urbana na cidade do Porto4, vimo-nos naturalmente obri
gado a estabelecer previamente alguns criterios e, como 
principio basilar para a respectiva infonnayao, retivemos 
a importiincia de certas rela96es quantitativas e quali tati
vas entre os tipos de espa9o no seu conjunto. Isso condu
ziu-nos a noyao de "compacidade". 

Esses cri terios basearam-se essencialmente na impor
tiincia da volumetria dos espayos construfdos, nas carac
terfsticas formais dos espa9os de circulayao - nos seus 
variados aspectos funcionais, de interesse interne e exter
no, segundo os diferentes aspectos da sua propria com
pleiyao fisiografica, desde a largura a pavimentac;ao, na 
articulayiio entre si, na maior ou menor sujeic;ao a 
topografia, enfim no seu estatuto, num nexo de relac;oes a 
que pode chamar-se hierarquia da rede viaria -, nas 
caracterfsticas dos espayos "verdes", formal e funcional
mente considerados e, finalmente, na data9ao dos tecidos 
urbanos. 

A pesquisa minuciosamente feita sobre plantas de 
escala muito grande e sobre fotografias aereas de visao 
estereosc6pica a duas diferentes escalas e voos diferentes, 
depois corrigida por multiplas observac;6es sobre o ter
reno, permitiu-nos - embora de forma morosa e mesmo 
assim nao exaustiva - uma . identificac;ao de areas com 
caracterfsticas significantes, afins ou semelhantes, de tal 
modo que foi possfvel reconhecer sete tipos de estrutura 
espacial urbana na cidade5 e indiciar urn oitavo o qual 
veio a corresponder ao moderno surto de construyao que 
marcou a urbe portuense a partir da segunda metade dos 
anos 70 ate aos nossos dias, mas que, por volta de 1970-
-71, tinha ainda um certo cariz inicial, Ionge da expres
sao que veio a atingir. 

4 Idem, Espa~o Urbano ... , 1973, pp. 350-377. 
5 Idem, "A cidade do Porto como centro urbana 'hist6rico'", 
Cadernos de Geografia, vol. 2, 1982, pp. 15- 19. 



Como se calcula, dentro de cada tipo teria sido possl
vel, atraves de analises mais aprofundadas, reconhecer 
sub-tipos ou variantes internas. Corria-se, porem, o risco 
de ultrapassar a exigencia fundamental da definir,:ao geral 
acima referida, isto e, as relacroes entre o todo e a interde
pendencia dos elementos constituintes, enfim, o risco de, 
em termos de Geografia, se ultrapassar perigosamente a 
escala da paisagem humanizada, deixar de ser Geografia 
Urbana onde nos pretendfamos manter, para redundar em 
pura analise urbanfstica. 

Este aviso e tanto mais importante quanta, na rea
lidade, de urn campo se pode transitar para o outro 
quase insensivelmente, nao obstante pensar - resultante 
de alguma experiencia - que os estudos de morfologia 
urbana, tal como os concebem e fazem os ge6grafos, 
podern ser pontes de partida, ou rnelhor, as sfnteses pr0s
pectivas de que, com maior segurancra. podem arrancar os 
trabalhos dos urbanistas6. Esses estudos sao, ao fim e ao 
cabo, a sfntese cientffica de base da apreensao da cidade 
ou, como se diria em linguagem vulgar, do "conhecer a 
cidade". 

Sabe-se que os urbanistas encarregados de estabelecer 
as linhas orientadoras ou directrizes da evolucrao urbanis
tica de uma cidade em todos os seus aspectos, necessitam 
de utilizar urn conjunto de elementos - dados de base- ja 
disponfveis ou nao, que lhes permitam compreender na 
sua diversidade os tecidos urbanos existentes e, natural
mente, as suas condicionantes ffsicas e humanas, quicra -
se assim se pode dizer- o seu "comportamento" e as ten
dencias da sua evolucrao. 

Compreendendo esses elementos como suportes e 
factores das funr,:oes urbanas, torna-se mais flicil incidir a 
atenr;ao sabre a amilise das correlar,:oes locativas das 
actividades urbanas e das populacroes que lhes estao liga
das e dos diferentes fluxos que geram. 

Dessas analises passa-se, em regra, as projecr,:oes, 
naturalmente as das variaveis dernognificas e s6cio
-demograficas, por evidencia propria, mas especialmente 
as das circular,:oes e dos tnifegos7, entre outras, tentando 
depois ensaiar por simulacrao as respostas plausfveis para 
as necessidades detectadas num quadro de hip6teses de 
evolur,:iio global da cidade, enfim, no sentido do que se 
pretenda que a cidade venha a ser. 

6 Talvez por isso mesmo e que hoje em din a presen9a de uma 
valencia de Geogratia nos elencos tecnicos dos gabinetes de 
ordenamento do territ6rio, incluindo os responsaveis pelos 
P.D.M., P.G.U., P.E. c P.P., e quase sempre exigida. 
7 As rela~oes casa trabalho e outros percursos vitais, bern como 
as circula~oes e trafegos que gerarn, tern sido objecto desde hU 
rnuito de analises cujos resultados vieram acrescentar substan
cialmente o conhecimento dos cornportamentos dinil.micos nas 
cidades, intra e extramuros. Estas amllises cada vez se tornam 
mais necessarias para a correcta compreensiio da vida urbana e, 
consequentemente, para as intervensoes possfveis a propor e 
realizar. 

Estruturas espaciais urbanas 

Nem sempre, porem, se leva em conta uma compreen
sao mais completa do peso de outros factores na evolucrao 
da cidade. Para alem de uma caracterizacrao por vezes 
pouco correcta das condic,:oes ffsicas do "sftio" e uma 
leitura mais ou menos directa de uma ou outra expressiio 
grafica da evolucrao demografica global - muitas vczes 
omitindo a componente das dimen<;5es sociol6gicas - ou 
de alguns aspectos urbanfsticos das areas construfdas, 
passa-se muito ao de !eve sobre certas caracterfsticas con
dicionantes, como as cadastrais8, as da tipologia dos 
solos, as da definir,:ao das estruturas basicas existentes, o 
peso dos factores dini\micos internes e externos, as condi
r,:oes das infraestruturas fundamentais e dos equipamentos 
gerais de base. Certamente que, com tudo isto, nao se 
esquece que ha excelentes excepr,:oes. 

Os urbanistas, nas tarefas que precedem a organizacrao 
dos trabalhos dos pianos de urbanizar,:iio orientadores da 
reestruturar,:ao urbanfstica das cidades, usam por vezes 
uma prospecr,:ao por amostragem que, com variantes, se 
designa por tecnica dos hectares-tipo, tal como foi feito, 
por exemplo, no Porto e ern Lisboa. 

Para areas concretas da cidade, consideradas previa
mente como tendo urn certo grau de hornogeneidade, sao 
tidas como representaveis atraves de uma amostra de 
1 hectare. 

Estes hectares-tipo, sao estudados segundo uma serie 
de aspectos, a saber: espacros construfdos e respectivas 
superficies; somat6rio das superficies dos diferentes 
pavimentos uteis ou superffcie acrescentada; densidades 
de popular,:ao geral por hectare e relativamente as super
ficies de base e as acrescentadas, de circular,:ao e verdes; 
constituir,:iio da popular,:ao por idade, sexo, actividades e 
ocupacroes, etc, etc. 

E sempre diffcil, qui<;a perigoso, tamar como base 
os resultados de amostragens deste tipo mas, bem se 
compreende essa tecnica onde de todo em todo nao 
existem dados registados e de fiabil idade assegurada, 
enfim, susceptfveis de permitirem urn tratamento esta
tfstico comparative seguro. Por seu turno, os levanta
mentos feitos de prop6sito sao caros e morosos e tanto 
mais quanto mais elevada for a posicrao das cidades 
no "rank-size" da rede urbana do Pals ou da regiiio con
siderada. 

Todavia, aproveitando, quando existem, os recensea
mentos gerais da popular,:ao e da habitar,:ao, ou melhor 
ainda, aproveitando sistematicarnente os recenseamentos 
na sua normal periodicidade e conseguindo que os lcvan
tamentos sabre o terrene se fac,:am segundo uma compar
timentacrao real dos tecidos urbanos das cidades e de cada 
uma de per si, usando como criteria de unidade espacial o 

x A falra de um cadastro da propriedade do solo urbana conti
nuamente actualizado c urn dos factores negativos mais graves 
para este tipo de trabalhos, para niio falar j<\ dos riscos de uma 
gcstao urbanfstica sem csses elementos. 
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"quarteirao"9, os elementos obtidos assumem uma clareza 
muito mais compatfvel com um estudo aprofundado des
ses tecidos e, sequentemente, uma visao da distribuic;ao 
das estruturas espaciais urbanas mais miuda e mais sus
ceptfvel de permitir sincronicamente conhecer e identifi
car os seus tipos gerais. 

Mas voltemos ao metoda utilizado, que implicou a 
no<;fio de compacidade, isto e, uma designac;:ao que foi 
escolhida pelo que nela se pretende que ultrapasse a 
noc;:ao generica de densidade. 

Urn desenvolvimento desta noc;:ao de compacidade 
implica a tentativa de ir alem dos resultados de simples 
quantificac;:iio como a que se utilizou entao. De facto. a 
introduc;:ao da altura dos ediffcios para poder ser conside
rada a caracterfstica volumetrica basica da noc;:ao de com
pacidade, foi simples e expeditamente resultante de se 
tamar como representativa dela 0 numero de pavirnentos 
normalmente habitaveis e!ou utilizaveis. Dirfamos que 
se niio passou entao de urn esforc;:o "impressionista" de 
medi<;iio. 

Todavia, se o tempo o permitisse, podia ter-se ido 
mais Ionge, por exemplo, ao considerar cada quarteiriio -
o que seria mais correcto - definido pelas linhas de meio
-tio dos espac;:os de circulartao que os circundassem, e 
desprezando esse cuidado no caso de algum ou alguns dos 
seus limites ser urn obstaculo concreto ou outras circuns
tancias tarnbern reais como sera o caso das vias marginais 
a cursos de agua importantes. 

Mas, cornparabilidade rnaior resultan1, seguramente, 
se a volumetria dos espac;:os construfdos for medida nao 
simplesmente atraves do numero de pavimentos, mas sirn 
pela exacta volumetria daqueles. 0 mesrno e dizer que a 
dimensao volumetrica correspondia ao somat6rio dos 
valores da variavel "numero de metros cubicos construf
dos, acima e abaixo, da superffcie basal de cada ediffcio 
do quarteidio", enfim, considerando caves, pavimentos ou 
andares e aguas-furtadas. 

Esta hip6tese pode ainda relacionar-se com uma outra 
noc;:ao importante para uma amilise mais fina, como adi
ante tentarei expor. Agora, porem, deveremos ver ainda 
outro desenvolvimento. 

Na verdade, se por urn !ado e minimamente mensuni
vel a altura dos ediffcios, sabemos por outro que niio e 
lfquida a rnedida da altura nos espac;:os livres "verdes" e 
de circulac;:ao. Nestas circunstancias, mesrno correndo o 
risco de introduzir uma medida de certo modo abusiva, se 
dessemos aos espac;:os livres ("verdes" e de circulac;:ao) a 

9 Naturalmente, para cstc cfeito, essa unidade espacial de base 
deve ser extensive! a todos os levantamentos sobre o terrene, 
nomeadamente os que permitiriio estabelecer um cadastre 
das ocupa~oes residenciais e funcionais dos espa~os urbanos e 
niio menos importante que o cadastre fundiario para o estudo e 
gestao urbanfstica do territ6rio. 
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altura correspondente a do maior ediffcio do quarteirao10, 

a comparabilidade dos espac;:os construfdos, "verdes" e de 
circulac;:ao expressas em percentagem do valor do seu 
somat6rio total, para aqueles efeitos podia considerar-se 
ter urna certa representatividade da volurnetria potencial 
total do "quarteirao". Depois, os aspectos niio volumetri
cos, mas ditos do seu "movimento", complernentariam 
suticientemente os criterios tipol6gicos, como veremos 
mais adiante. 

Regressemos novarnente ao problema da importancia 
da volumetria potencial util para a caracterizac;:iio urba
nfstica ocupacional dos territories urbanos, particular
mente na perspectiva das propostas de intervenc;:iio no 
sentido da preservac;:iio e conservac;:ao, CO!Tecc;:iio e/ou 
desenvolvimento integrado desses territ6rios. 

Antes de mais, creio ser 6bvio que, em terrnos de 
habitabilidade (na ocupac;:iio residencial) torna-se mais 
conpreensfvel a relac;:ao "espac;:o potencial disponfvel/ 
densidade de populac;:iio residente", cujo significado e de 
uma importancia tal que sera desastroso ignoni-lo. Em 
terrnos rnorfo-funcionais , por outro !ado, quanta mais 
espac;:o disponfvel houver, mais evidente se torna a sua 
relac;:ao - embora niio unica nem directa - com os parame
tres basicos de localizac;:ao das func;:6es que abriga, ou 
pode, ou podera abrigar. Concerteza, outros elementos, 
como veremos, actuando como factores intervenientes, 
podem e devem ser analisados, e quic;:a medidos, para se 
obter uma maior representatividade dos valores a compa
rar. No primeiro caso, o grau de habitabilidade tem que 
ser medido tanto na perspectiva dos nfveis de apetencia 
de espac;:o, correlaciomiveis com o nfvel de vida das farnf
lias e as concepc;:oes perspectivadas da sua composic;ao 11 , 

mas tambem pela considerac;:ao de urn detenninado volu
me per capita, necessaria para garantir urn padrao mfni
rno de qualidade de vida. 

No segundo caso, pon!m, outros factores, quic;:a ainda 
mais complexes e dificeis de dominar, se imp6e serem 
considerados. Refire-me aos que devem resultar da 
especificidade das func;6es e particularmente das respecti
vas unidades funcionais (na linguagem cristaliana) que 
afectaram, afectam ou podem vir a afectar os espac;:os 
disponfveis ou a disponibilizar. 

111 Neste caso seria tambem correcto que a altura do ediffcio 
fosse o somat6rio da altura dos seus espa~os cobertos uteis, o 
que excluiria, por exemplo, terra~os e superestruturas, como 
dep6sitos, etc. 
11 Ocorreu ha anos em Amsterd1io nos bairros da reconstru~ao 
p6s-guerra 1939-45, devido ao desconhecimento relative da 
evolu~ao da procura de habita~ao. Na sequencia das recentes 
renova~oes e reestrutura~oes sofridas pelos mesmos, ao contra
rio do que ate entiio era normal, a procura, que era maioritaria 
para os 3 a 4 quartos, passou a ser de I a 2 quartos por aparta
mento (mais de 50% da procura era do ultimo nfvel). Este facto 
obrigou a uma opera~ao de reformula~1io dos trabalhos pro
gramados com evidentes custos e transtornos niio previstos. 
0 recenseamento revelou uma altera~iio nos habitos dos casais 
que de imediato explicava o fen6meno. 



Bastan) pensar na variedade de diferenc;as tecnol6gi
cas e outras de toda a ordem entre as instalac;oes adequa
das as actividades, sendo certo tambem que e necessario 
considerar que os graus de exigencia de especificidade 
dos espac;os nao e igual para todas. lndustrias ha, como 
por exemplo as de componentes electr6nicos simples, que 
sao nonnalmente produtoras de elementos de pequena a 
diminuta dimensao mas de alta incorporac;ao de capital e 
tecnologia, particularmente requerentes de mao-de-obra 
de elevada preparac;ao especffica e nao menos elevado 
custo por unidade produzida e que por pouco ou nada 
poluentes, acabam por ser compatfveis com espac;os nao 
especificamente concebidos para elas. Nao raro, veem-se 
instalar na cidade onde sao facilmente toleradas e encon
tram economias de escala posicionais relevantes. Outras, 
entretanto, como, entre outras, as "velhas" industrias de 
mao-de-obra intensiva numerosa, as de fiac;ao e tecela
gem, muito mais poluentes e muito consumidoras de 
espac;o, buscam as periferias desafogadas e de menor 
custo por metro quadrado de terreno. Em muitos destes 
casos, por vezes, sao os problemas de armazenagem de 
materias-primas e de produtos acabados que ditam os 
nfveis de carencia de espac;o disponfvel, quando ha 
necessidade de responder a urn crescimento da produc;ao, 
para nao falar ja da importancia das acessibilidades geral 
e especfticas. 

0 problema da localizac;ao das actividades terciarias, 
comercios e servic;os, particularmente, tern mesmo aspec
tos de certa delicadeza, merecedores de polfticas atentas e 
orientadoras do seu desenvolvimento, como no caso dos 
contrastes e consequencias entre as respostas as necessi
dades gerais das populac;oes, quer no sentido do emprego 
quer no do abastecimento de bens. Basta pensar tambem 
por exemplo nos problemas espacio-locativos que se 
levantam para as relac;oes entre os pequenos equipamen
tos como as mercearias - que niio raro se apresentam 
com uma grande diversidade de bens, fazendo lembrar o 
que em muitas aldeias sucede e que nao raro tambem 
se chama muito expressivamente os "Tem-Tudo" -, retro
sarias "de esquina", lug ares de fruta e hortalic;as, pei
xarias de bairro, entre outros, todos comercios diarios, 
com clientelas reais praticamente iguais as clientelas 
potenciais, vivendo a sombra das areas residenciais, e 
em contraste, os supermercados, as lojas de marca de 
pronto-a-vestir ou os pequenos centros comerciais, para 
nao entrar no dorn1nio dos modernos hipermercados/ 
centro comercial. 

Toda uma infinidade de problemas que se poem no 
ambito do terciario em contfnuo crescimento e diversi
ticac;ao. 

Todos, porem, levantam quest6es que se ligam exacta
mente com as caracterfsticas das estruturas espaciais 
urbanas cujo conhecimento detalhado pode realmente 
permitir uma apreensao mais cOI-recta e, conseguente
mente, uma intervensao mais avisada nos tecidos 
urbanos. 

Estruturas espaciais urbanas 

Conhecer esses pormenores e, de certo modo, medi"
los, quic;a estabelecendo coeficientes de equivalencia do 
genero "dimensao do espac;o/unidade de mao-de-obra" 12, 

permitin1 aprofundar a desejada apreensao da cidade num 
dado memento. 

Mas, algo mais falta ainda. Naturalmente se compre
enden1 quanto o equacionamento destes factos e realida
des moventes da cidade se prendem com outros factores 
cujo peso nao pode iludir-se nem desconhecer-se. Retiro
-me em especial a todos os aspectos condicionantes rela
donados com as acessibilidades geral e especfficas que ja 
dcima referimos. 

Ora, e neste aspecto que em primeiro Iugar se torna 
necessario considerar urn outro elemento b<1sico das estru
turas espaciais urbanas como factor caracterizante condu
cente a uma possfvel tipologia. 

Refiro-me aos espac;os livres, ditos de circulac;ao. 
Antes de mais e forc;oso ter em conta os aspectos formais 
e as suas caracterfsticas fisiogrcificas. 

A hist6ria do urbanismo ensina-nos que remontam 
muito longinquamente os prim6rdios do fen6meno 
urbano. A bfblica Jerico, e <;atal-Yuyuk, segundo parece, 
serao das primeiras povoac;oes dignas de serem chamadas 
cidades por varios aspectos que as siste1miticas escavac;oes 
argueol6gicas revelaram. Todavia, na sua compleic;ao, e 
nos aspectos funcionais que se terao indiciado os trac;os 
da sua urbanidade formal. Terao sido pois, cidades de 
desenvolvimento expontaneo ou cidades expontaneas, que 
o mesmo e dizer, sem planifica9ao previa. 

Outras, no entanto, como na Mesopotamia babil6nica, 
no Egipto Antigo e no vale do Indus, construfdas durante 
a expansao dos Gregos e dos Romanos, enfim, nas civili
zac;oes ante-colombianas das Americas Central e do Sui, 
terao pelo contrario sido objecto de urn plano previo pelo 
que se dizem ser cidades planeadas. E a serie dos exem
plos podia vir ate aos nossos dias como e sabido. 

Deste facto resulta que no plano urbano das primeiras, 
os espac;os de circulac;ao, principalmente os arruamentos, 
como que resultam dos intervalos deixados entre as cons
truc;oes, apresentando como consequencia normal uma 
diversidade dos seus perfis longitudinal e transversais; 
amoldam-se muito mais as condiy6es do "sftio", sao evi
dentemente de urn geomorfismo muito marcado por vezes 
resultando disso urn trac;ado turtuoso e por vezes cortado 
por lanc;os de escadas ou guebrado em angulos vivos, 
enquanto que nas segundas ha ja uma maior correcc;ao da 
geometria de uma ortogonalidade perfeita e, particular
mente, com uma marcada definic;ao hierarquica. Os 
exemplos classicos mais acabados deste facto podem 
ver-se no perspectivado urbanismo hipodamico grego e 
no normative urbanfstico das cidades romanas de matriz 
castrense. 

12 Como sucede, por exemplo, na re!ayao especffica espayo per 
capita aluno/sala de aula, e Iantos outros. 
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Na realidade, o que e verdadeiramente mensuravel, 
com mais ou menos precisiio, e que num intervale de 
tempo suficientemente representative pode permitir-nos 
reconhecer o processo da evoluc;iio sofrida e as suas 
tendencias, parece estar ao alcance. No entanto, quando 
se fala de cidades e bern assim de todas as formas do 
povoamento, enfim de expressoes coisificadas da exis
tencia das sociedades humanas, e impossfvel deixar de 
considerar as marcas dessa qualidade particularfssima. 

E sabido que as metaforas zoom6rficas diio as vezes 
uma certa for~a evocativa as descri~6es do comporta
mento de alguns aspectos da vida dos seres humanos. E o 
caso de urn tipo portuense de alojamento nocturno alea
t6rio clandestine de espa~os residenciais normais - a que 
na gfria local se chama "colmeias" 13 -. mas que, por esse 
facto, atingiam durante a noite uma densidade de ocupa-
9iio quase inacreditavel. 

Sao fen6menos de promiscuidade que tocam a raia do 
impensavel, mas de facto criam situaif6es urbanfsticas no 
mais amplo sentido do termo, nas suns componentes 
tecnicas e praticas mas nao menos no da sua filosofia de 
base, isto e, a da sua finalidade primeira: urn servi~o 
destinado ao proprio Homem no sentido do esforifo para 
restituir aos homens a sua intrfnseca dignidade, a qual 
tantas vezes a cidade dos homens, quando se "esquece", 
avilta gratuitamente. 

E que qualquer cidade, antes de mais e, ou devia ser, 
urn facto de civiliza~ao, melhor dizendo, no mais Jato dos 
sentidos, urn resultado cultural mais ou menos complexo, 
sempre em continuo devir, sujeito e objecto, desse seu 
proprio devir. 

E certo que as sociedades humanas tern, tambem elas 
em si mesmas, o gene da sua degradac;ao, que se mani
festa com maior ou menor rapidez, com maior ou menor 
poder de destrui!fao, tal como tambem possuem o gene do 
progresso civilizacional que com maior ou menor rasgo 
se manifesta positivamente. Sao em si dialecticas, as 
sociedades, alias como o proprio Homem o e. 

Por tudo isto elas sao uma especie de pergaminho 
onde se vai escrevendo e registando esse evoluir de uma 
forma tal que ele mesmo, nas suns variedade e variaifaO, 
interfere no processo. Nem todas talvez, mas muitas das 
cidades de todo o mundo sao uma especie de mosaico 
de cristalizaif6es civilizacionais, que lhes da um cariz 
proprio. 

Assim, aos aspectos fisiograficos dimensionais da 
cidade, aos seus quadros socio-demograficos e socio
-econ6micos, vern juntar-se outros cuja verdadeira dimen
sao nao e, a mor parte das vezes susceptive! de expeditas 

13 Embora o fen6meno felizmente tenda a extinguir-se, no Porto, 
na dccada de 50, em certas areas a popula9ao sem residencia 
fixa. pagava a pre9os altamente expeculativos por noite, o chao 
extreme, sem qualquer coisa mais do que a dimensao restrita
mente necessaria para se deirarem nele. Os "senhorios" chega
vam a albergar por noite, dessa forma, entre trinta a quarenta 
indivfduos. 
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mensuraif6es, mas que pesam evidentemente, e mesmo 
por vezes de forma quase determinante, nos valores a 
considerar na defini9ao tipol6gica das estruturas. 
Refiro-me, naturalmente, ao conjunto de valores hist6ri
cos, esteticos e ambientais, marcos-testemunho das etapas 
culturais da evolu~ao, quer no plano restrito, dos monu
mentos ou outros valores avulsos em si e por si pr6prios, 
mas ainda no plano das unidades ambientais que no seu 
todo se individualizam. 

A considerac;ao destes valores, sem a qual qualquer 
intervenifUO arrisca a forma de urn atentado a identidade 
cultural da cidade, quando nao de todo um povo e mesmo 
em muitos casos de toda a Humanidade, poe-nos perante 
o problema das chamadas cidades "historicas" e o que 
lhes concerne em termos de definiyiio apurada de estrutu
ras espaciais urbanas. 

0 problema nao e menor nem muito facil de resolver. 
Trata-se de uma situaifao que mais uma vez nos poe 
frente a urn confronto de valores representatives. Ja 
ensaiamos em tempos uma defini~ao de criterios mas 
julgamos que se continua ainda Ionge de uma iniludfvel 
escolha14. De qualquer fonna, aquando da considera~ao 
dos criterios a reter na analise tipol6gica das estruturas 
espaciais da cidade do Porto, tomamos sempre em conta 
aquilo a que chamamos o processo historico-geografico 
dos tecidos. Sob esta designayaO, porem, quase nao fomos 
mais alem da cronologia simples que nos permitiu a 
miuda am1lise da hist6ria urbana da cidade, com base no 
inventario possfvel feito atraves de registos documentais 
variados relatives a vendas, trocas ou escambos e doa
y6es, institui96es da capelas etc, de propriedades ubanas; 
outrossim, para os arruamentos novos e renovados houve 
tambem o recurso a desenhos variados, particularmente 
referentes a propostas de intervenyao destinadas a sua 
abertura ou cotTec~ao (rectificay6es, arranjo dos pavimen
tos, soluy6es de infraestruturas - como esgotos e aguas 
pluviais - criayao de passeios, etc.). 

Teria sido pretensioso levar mais Ionge a pesquisa, 
nao s6 por falta de tempo mas, sobretudo, por falta da 
fonnayao especffica necessaria. De facto, o significado 
his t6rico dos espaifOS, construfdos ou nao, bem como o 
seu valor estetico e ambiental, pressup6em urn pouco 
mais do que uma cui dada inventariayiio datada. 

Daf que se nao passasse de express6es tais como: 
"Iongo processo historico-geograt'ico com complexa coe
xistencia de testemunhos de todas as epocas e contfnua e 
constante vitalidade das areas"; " ... uma certa homogenei
dade arquitectonica so quebrada pelas renovac;oes mais 
recentes", ou ainda, "inversao cronol6gica das cons
truy6es, sendo as secundarias em muitos casas as que 
faceiam os arruamentos e nao as que ocupam o miolo dos 
quarteir6es"; ou "processo hist6rico-geografico Iongo 
mas de fraco fndice de evoluifao"; e "processo hist6rico-

14 Ver Espa(:O Urbano ... (1973) e "A cidade do Porto como 
centro urbano 'hist6rico"', in Cadernos de Geograjia, Coimbra, 
I.E.G.,Vol. 2 (1983). 



-geognifico Iongo mas evo!U<;ao mui to lenta ate aos 
nossos dias (principalmente, permanencia evidente do 
quadro fundicirio); ou ainda, " ... ha constrw;oes arq uitec
tonicamente aberrantes e loteamentos"; ou "processo bis
t6rico-geogrMico recente ( l a 2 dezenas de anos). Pla
neamento previa selectivo que orientou o loteamento, !he 
defin iu os pre9os e condicionou o tipo de constru9ao. 
Areas tipicmnente residenciais de luxo" ou "processo 
hist6rico-geognifico recente e unitario; previamente pla
neado, a constru9ao e fei ta em bloco". Nao ha pois em 
nenhum, qualquer pormenor de apuramento da cronolo
gia nem dos possfveis valores hist6ricos, esteticos ou 
ambientais. 

Um cOL-recto equacionamento tipol6gico impora que se 
des9a a esses pormenores; por esse motivo devera fazer-se 
um inventario selecto que passe nao s6 pela identifica9ao 
dos factos hist6rico-geograficos, esteticos e ambientais 
localizados, como das razoes especfficas que suportam a 
sua especial inventaria9ao. 

S6 isso permi tira apercebermo-nos dos nfveis de ade
qua9ao ou desadequa9iio dos espa9os urbanos aos com
plexos vitais que suportaram e suportam actualmente e 
assim orientar e mesmo calibrar- se assim se pode dizer
as interven96es a propor. 

Po r isto tambem se podera entrever a pertinencia da 
interdisciplinaridade destes estudos bem como a impor
tancia dos trabalhos e registos sistematicos para alcan9ar 
e depois manter actualizados os cadastros de todos os 
inventarios feitos. 

Nes ta pequena reflexao, sem aparato erudi to nem 
preocupa96es ensafsticas, nada mais se pretendeu 
fazer senao um levantamento preliminar destes pro
blemas na perspectiva do quadro especffico da Geografia 
Urbana. 

Fala-se e escreve-se muito sabre patrim6nio hist6rico, 
estetico e ambiental; presumo que no louvavel sentido ·da 
sua defesa. As condi96es para passar alem de piedosas 
intens6es como e not6rio, apesar do esfor9o ja feito, estao 
Ionge de ser as melhores (muitas vezes se reclamam as 
condir_:6es ideais, como se fora possfvel alcan9a-las sem 
outras mudangas que niio as decorrentes das respectivas 
coberturas financeiras). A dcfesa aparece muitas vezes 
como tarefa de alguns quando e certo que ela s6 sera 
eficaz se for de todos; outras vezes prefigura-se como urn 

Estrwuras espaciais urbanas 

obstaculo a qualquer mudanga, quando afinal ela pressu
poe efectivamente mudangas. 

Mas que mudangas? Antes do mais, de mentalidade. 
Sim, porque a necessidade de olhar pelo patrim6n io his
t6rico, estetico e ambiental, de preserva-lo, conserva-lo, 
enfim, reintegra-lo no espago urbana, s6 sen\ possfvel 
quando esses valores - hist6ricos, esteticos e ambientais -
passem a ter o Iugar devido no quadro dos valores de 
referencia das sociedades humanas. 

Para esse efeito e preciso uma mentalidade que se ba
seie num equilfbrio consciente da pr6pria escala de valo
res que enformam a sua identidade cu ltural e isso s6 se 
alcanc;ani com uma educagao nesse sentido. 0 ouro e 
preciso, mas o bezerro de ouro, nao. 

De qualquer forma, os responsaveis tern um papel im
portante nesse sentido. Depende do seu possfvel espfrito 
de pioneirismo sadio, da sua propria generosidade, da 
capacidade do seu proselitismo humanizante das socieda
des que foram chamados a governar, da sua coragem de 
ser responsavel a todos os nfveis. Enfim, depende nao 
menos da sua humildade perante o Passado, o Presente e 
o Futuro da Humanidade. 

As perspectivas polfticas nao serao nunca e de modo 
nen hum despiciendas, mas sao profundamente falfveis e 
perigosas sese nao fundamentam nas perspectivas cientf
ficas dos problemas que pretendem resolver. Nao se trata 
de apelo as tecnocracias, o que seria um lamcntavel erro; 
estas nao sao mais que abusos consentidos por preguiga, 
desleixo ou ignorancia polftica dos respons<\veis eleitos. 

Por outras palavras, o estudo aprofundado, correcto e 
continuado das estruturas espaciais urbanas e com ele a 
criagao e continuado desenvolvimento do banco de dados 
das variaveis significantes que compoem as estruturas 
definidas, e uma das tarefas, ingente mas fundamental, 
que s6 honrara - mesmo que remando contra a mare dos 
"pescadores de aguas turvas", das ignorancias instaladas e 
das ingenuidades abstruzas - se houver a coragem cfvica 
de o implementar. 

Neste aspecto, e evidente que a Geografia Urbana tem 
urn papel primordial, mas nao se julgue, porem, que s6 
ela tem uma palavra esclarecida a dizer neste aspecto. 
Cada vez e mais facil compreender o caracter interdis
ciplinar das Ciencias Humanas e Soc iais e a interpe
netra9ao dos elementos e factores intervenientes no seu 
de vir. 
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