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Coimbra: a organizac;ao da cidade e 0 centro hist6rico urbano 

Norberto Santos 

FLUc/CEGOT 

1. A cidade espa~o com vida 

Na sua obra, de 1980, Beaujeu-Garnier (1983) procura definir 0 que e a cidade para 0 ge6grafo. 

Acaba referindo que a cidade e 0 elemento fundamental da organiza~ao do espa~o, tal como sublinha 

a importancia das rela~6es sistemicas. Estas sao ideias fortes que orientam a leitura a efetuar do texto 

que abaixo se encontra escrito. A cidade e, cada vez mais, um puzzle de lugares que apresenta uma com

plexidade significativa de rela~6es, de funcionalidades, de estilos de vida, de culturas, de arquiteturas, 

de centros, de periferias, de densidades, de espa~os, de paisagens, de imagens, de polfticas, de inter

ven~6es, de reabilita~6es e de revitaliza~6es. Ainda assim, e possivel encontrar na cidade heterogenea 

a homogeneidade que permite a sua interpreta~ao; os mecanismos, processos e sistemas que orientam 

o ordenamento; a investiga~ao, 0 conhecimento, a informa~ao e as parcerias que promovem 0 plane

amento e constroem os cenarios, entre a hist6ria encoberta, emblematica, tradicional e identitaria e 0 

futuro criador, inovador e global. 

Pile (2005) afirma que 0 que e real em rela~ao as cidades e a expressividade pura e a paixao da sua 

vida (Pile, 2005, 2). Utiliza para dar uma interpreta~ao mais vincada a esta ideia as referencias de Park 

(1925, citado por Pile, 2005), que afirmava que a cidade e um estado de espfrito, um corpo de costumes 

e tradi~6es, de atitudes organizadas e sentimentos inerentes a esses costumes que sao transmitidos com 

esta tradi~ao. A cidade e uma constru~ao artificial que esta envolvida no processo vital das pessoas que 

a comp6em, e um produto da natureza 'e particularmente da natureza humana. 

Esta expressao ganha significado tambem com Reynaud (1981) que refere que as classes vaG para 

alem das suas defini~6es socioecon6micas e ganham expressao espacial. A territorialidade e a funcio

nalidade urbanas sao aspetos que influenciam os estilos de vida das pessoas e 0 modo organizacional 

das institui~6es. De facto, Reynaud (1981) afirma que as cidades e as suas areas de influencia podem ser 

caracterizadas como classes socio-espaciais,manifesta~ao tanto da identidade de uma popula~ao, como 

de um conjunto de modos de rela~ao social ou, ainda, de um espa~o construfdo com mobilidades e aces

sibilidades especfficas (Santos; 2001). 

"0 espa~o urbano torna-se, por conseguinte, num espa~o definido por uma organiza~ao social e 

por uma extensao espa~o-tempo, delimitado ao mesmo tempo por um mercado de emprego e uma 

unidade relativa da vida quotidiana. A dualidade da a~ao e a dualidade da estrutura surgem, deste 

modo, preenchidas no espa~o social urbano, fazendo dos atores em a~ao, presentes ou ausentes, ao 

mesmo tempo sujeitos e produtos dos contextos socio-espaciais. Neste processo, vemos cada indivf

duo 'posicionar-se ao mesmo tempo, no curso da vida de todos os dias, na dura~ao do'seu tempo de 

vida e na dura~ao do tempo institucional, da estrutura~ao supra-individual das institui~6es sociais 

(Giddens, 1987: 35)'" (Gama, 1996: 431). 
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Esta dinamica e integra~ao em tempos e espa~os tao diversos e simbioticos promove a divisi 

de das classes socio-espaciais, num numero mais ou menos numeroso, de outras classes, em fun~2: 

propria escala de analise. Todavia, importa para melhor compreender os mecanismos de organiza~~.: .: 

espa~o, efetuar um agrupamento resultante das rela~6es entre as diferentes classes (Reynaud, 198' ~ 

Esta abordagem pode ser concretizada em concordancia com Pile (2005, 2), que afirma que algo so: ':' 

vida da cidade se presta a ser lido como se ela tivesse um estado de espirito, uma personalidade, c: 
tendo um modo particular ou um sentimento, privilegiando certas atitudes e formas de socializc:~ 

Tambem Tuan (1974) esta de acordo com 0 facto de 0 sistema de cren~as de muitas culturas incen '.::: 

convic~ao da existencia de um espirito do lugar. Neste sentido, os monumentos publicos, especialrr~--

densificados na cidade, criam lugares dando relevo e um ar de significado as localidades. A cidade 

ciona entao como criadora e agregadora de marcos territoriais, como vemos acontecer em Coimbrc 

Cada um dos lugares e um pequeno mundo, um centro de poder e saber em rela~ao a sua envo _ 

te, os la~os afetivos vao para alem dos seres humanos e transmitem-se aos lugares. Efetivamente, c 

repeti~ao da experiencia 0 sentir do lugar e interiorizado (gets under our skin) no decorrer do dia-c-: 

e os lugares tornam-se extens6es de nos proprios - nao apenas um palco, mas personagem conn ~ 

A cidade e um espa~o de expressao superlativa destas vivencias. Ao realizar as rotinas diarias ~ 

regularmente de um ponto para 0 outro. Esta necessidade implica caminhos, perante a diversida_,= . 

sobreposi<;ao desses itinerarios, com 0 tempo emerge uma rede de nos e Iiga~6es que fica impress:: 

nosso sistema de perce<;ao, afeta as nossas expetativas corporais (Tuan, 1974). Assim, e normal que ~~ 

definido um campo de habitos onde nos movemos confortavelmente com 0 minima de mudan~as e :: 

associa~6es que estao intimamente ligadas as nossas memorias. 

Esta interpreta~ao ganha especial significado com a valoriza~ao da 'c1asse criativa' (Florida, 2 :: 

que segue a referencia que nos e legada por Hall (1988) quando se refere a rousifica<;ao (rousificat:

baseada no investimento com base em parcerias publico-privado, promovendo a exclusao da cidace : 

economia industrial, alicer~ando 0 ordenamento e a cria~ao de espa~o urbano no novo setor dos se-

~os e, ainda e nao menos importante, tambem "baseado no novo conceito de reutiliza~ao adaptati ~ . 

reabilita~ao e reciclagem de velhas estruturas ffsicas para novos usos" (Hall, 1996: 350). 

Assim, a c1asse criativa, associada a ideia de cidade criativa, permite a nobilita~ao de lugares ::

dade, fundamental para que a "gente que hoje joga 0 papel decisive na economia - os engenhe -: 

gestores e outros profissionais detentores de elevados niveis de capital cultural e economico - pro~_ 

'respirar 0 ar' dos artistas" (Ley, 2003, citado por Brito-Henriques et aI., 2012). Esta-se a valorizar ao. 

que Soja (1989 e 2010) refere como uma viragem sem precedentes. Come~a a interpreta~ao do esp= ~ 

e da espacialidade da vida humana com 0 mesmo carater critico e poder interpretative dado trad': . 

nalmente ao tempo e a historia, por um lado, e a sociedade e as rela~oes sociais, por outro. Trata-sE .: 

introdu~ao de uma terceira perspetiva crftica associada a imagina~ao espacial, ao "fazer geografic: 

Esta teoria entronca no conceito de plasticidade do lugar, que tem a ver com a "capacidade, que _ 

territorios possuem mais que outros, de mudarem, inovando, sem todavia perderem a sua coerenc':: 

identidade" (Brito-Henriques et ai., 2012), ancoradas na diversidade, na tolerancia e na participa~a 

A perce~ao orienta as decisoes e influencia a inser~ao social, economica e cultural em vizinha ;= 
em comunidades e na sociedade em geral. Nesta perspetiva, torna-se mais facil entender que revela' :0 

qualidades emocionais da vida na cidade tambem vai exigir um sentido mais ample do que e origi-.::. 

e invulgar nas cidades, sendo necessario dar aten~ao tanto ao seu conteudo como as suas express~ 

culturais (Pile, 2005, 3). Esta interpreta<;ao parte, tendencialmente, da identifica~ao do modo como 

pessoas estruturam 0 seu espa~o de proximidade e como definem os seus nfveis de conforto. Os luga'.:

quer pela identidade que as pessoas estabelecem com eles, quer pelo seu poder em termos de sed ~L 

e atratividade, quer pela importancia funcional e simbolica que apresenta'm, oferecem ao indivfdu -= 

caracteriza~ao da sua vivencia quotidiana urbana. Nao e por isso despicienda a dota~ao dos lugares E
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equipamentos e infraestruturas, porque estes sao elementos qualificadores e diferenciadores, tanto ao 

nivel administrativo, como cientifico ou, ainda, e nao menos importante, a nfvel cultural e de lazer. 
Coloca-se, pois, a questao que e sugerida por Lefebvre (1970, 85), como definir a vida quotidiana? 

Ea melhor e a pior das coisas. Passa pela apropria~ao, pelos seres humanos, da vida em geral pela sua 
pr6pria vida particular. Passa pela transforma~ao das necessidades em desejos e "a socializa~ao e huma
niza~ao da necessidade vao a par com a individualiza~ao do desejo, mas nao sem conflitos" (Lefebvre, 
1970,86). Na realidade, "0 que e real, entao, sobre as cidades e tanto emocional como fisico, tanto visfvel 

como invisivel, tanto movimento lento como acelera~ao continuada, tanto coincidencia como conexao" 

(Pile, 2005, 3). 
A diversidade de espa~os publicos e de representa~6es simb61icas (construfdas, monumentais e in

tangiveis), apenas visionada ou crescentemente participada, e identitilria para a cidade. No caso das 
cidades que nao detem primazia urbana ou que mantem valores quantitativos de elementos funcionais 
intermedios, a diversidade, a autenticidade e singularidade inovadora sao indispensaveis para 0 seu po
sicionamento estrategico. 

2. Coimbra: uma cidade media 

o planeamento e 0 ordenamento, tem que ter em considera~ao nao apenas os residentes e os utili
zadores, mas tambem 0 modo como eles percecionam 0 espa~o que os envolve. Dessa perce~ao de
pende a maior ou menor agradabilidade do uso do espa~o, 0 ajustamento dos espa~os construfdos 
as necessidades, desejos e interesses das pessoas. Quer dizer, "05 elementos m6veis de uma cidade, 

especial mente as pessoas e as suas atividades, sao tao importantes como as suas partes fisicas e im6
veis. Nao sao apenas observadores deste espetaculo, mas sim uma parte ativa dela, participando com 
os outros num mesmo palco" (Lynch, 1996) (Santos, 2003). 

A posi<;ao geografica de Coimbra e simultaneamente estrategica e periferica. Daqui resulta uma du
alidade de situa~6es que em nada tem ajudado 0 desenvolvimento da cidade e da sua regiao. Eevidente 

um investimento que procura materializar as rela<;6es entre as areas Metropolitanas de Porto e Lisboa. 
Todavia, a relocaliza<;ao de alguns servi<;os tem contribuido para a fuga de qualifica<;6es diversas: a dire
<;ao do Turismo Centro de Portugal que se relocaliza em Aveiro, a delega~ao regional do Instituto Geo

grafico Portugues que passa para Castelo Branco, 0 encerramento da delega<;ao de Coimbra da Agencia 
Lusa, 0 desinvestimento no Metro Mondego. De igual modo apresentam-se como fugas de oportunida
des a altera~ao do projetos Comboio de Alta Velocidade e a altera<;ao da localiza<;ao do aeroporto da 
Area Metropolitana de Lisboa da freguesia da Ota (Alenquer, para a de Porto Alto (Samora Correia). 

Se Coimbra tem conseguido alguma coesao e coopera<;ao entre no policentrismo regional interurba
no do Centro Litoral de Portugal, na verdade ha uma falta de incremento significativo do investimento 

na promo~ao nas rela<;6es entre 0 litoral e 0 interior (este-oeste). A preocupa~ao do poder central e a 
atua<;ao das areas metropolitanas vao no sentido de dar expressao a uma rela<;ao macrocefala (bicefalia) 

norte/sui dificultando a capacidade de interven<;ao de Coimbra que mantem fracas acessibilidades tanto 
ao litoral como ao interior este do Portugal Central. 
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Figura 1. A descoincidencia de limites na cidade de Coimbra. 
Fonte: Freiria, 2009 

A cidade e um elemento espacial complexo que integra uma grande diversidade, quantidade e 

qualidade de fun~6es, dependente de um poder executivo, no caso de Portugal autarquico, que gere, 

com base em politicas setoriais e com governancias multifuncionais, um territ6rio de proximidade, de

limitado por fronteiras espaciais. No caso de Coimbra, os limites espaciais apresentam uma expressaa 

ambfgua, devido a diferencia~ao existente entre a leitura politica autarquica e as unidades territoriais 

de base estatistica. Na verdade, como se pode ver na Figura 1, os limites de Coimbra sao descoincidentes 

e isso e norma/mente motive de indefjni~ao ao nivel da interven~ao dos diversos agentes a atuarem nCll 

territ6rio. 

Ainda assim, Coimbra e a cidade que potencialmente apresenta uma maior capacidade de se afirma 

a nfvel nacional fora das duas areas metropolitanas, contribuindo para a cria~ao de uma rede urbane 

multipolar. 

PIanos de Ordenamento Urbano 

Na atualidade, embora a cidade tenha um limite definido, 0 espa~o urbano da Coimbra abrange 

quase todo 0 seu concelho. A cidade de velha situada num morro circular e nessa epoca cercada por um" 

muralha, cresce e aproveita 0 ajustamento a topografia onde nasceu. Martins (1983) afirma que essa 

topografia e, nesta cidade de antanho, motive de cisao entre estudantes e futricas (da parte Alta e da 

parte Baixa, respetivamente) afirmando 0 carMer pitoresco da "jun~ao de velhos nucleos arrabaldinos a 
tra~a moderna dos bairros novos, dos muitos jardins intercalados na massa do casario, do prestfgio das 

pedras lavradas, das flores que ha por todos os recantos" lVIartins (1983). 

Dos projetos urbanfsticos de Coimbra, 0 do arranjo do Bairro de Santa Cruz, resultado da compra 

pela Camara Municipal da quinta do mosteiro cruzio, em 1885, (Alarcao, 1999) foi aquele que permiti 

a liga~ao entre a Alta e a Baixa par fora de portas, aproveitando 0 vale da ribeira da Ribela, que viria c 

constituir a Av. Sa da Bandeira. Eno final do seculo XIX, devido ainterven~ao do Dr. Louren~o de Almei
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da Azevedo, que se projetam, para alem da referida Avenida, a Pra~a da Republica, a rua hom6nima do 

Presidente da Camara e 0 envolvimento de uma ampla area verde, 0 Parque de Santa Cruz (Plano Geral 

de Melhoramentos da Quinta de Santa Cruz - Av. Sci da Bandeira / Bairro de Santa Cruz, do Eng.o Adolfo 

Loureiro) que levou, em 1894, aconclusao da Penitencia. Simultaneamente, na decada de 1890, a rede 

ferroviaria tem ja liga~ao entre 0 Sui e 0 Norte e com as Beiras e a Figueira da Foz. 

Antes do plano de Etienne de Groer (Plano de Urbanizac;ao, de Embelezamento e de Extensao da 

Cidade de Coimbra, 7940) (Fernandes, 2008) foram concretizados quatro projetos de expansao: a encosta 

de Montes, Claros, a Cumeada (com 0 Penedo da Saudade), a area de S. Jose e a zona norte da parte bai

xa. (Av. Fernao de Magalhaes). Os carros americanos e a tra~ao eletrica sao fundamentais nesta expansao 

que aproxima os lugares suburbanos do Calhabe (ao lade do qual cresce 0 bairro de S. Jose), Celas (muito 

pr6ximo de Montes Claros) e os 0livais95 • 

De Groer defendia a cidade dispersa planeada, sendo influenciado pelos parses do norte da Euro

pa e pelas ideias de Ebenezer Howard, assumindo para Coimbra uma op~ao por densidades baixas em 

oposi~ao a densifica~ao construtiva e em altura. Identificou 7 areas para controlo urbanistico, arquite

t6nico e paisagfstico que seriam as areas de expansao urbana (Bairro da Conchada e Montarroio, Bairro 

de Montes Claros, Bairro de Santa Cruz, Bairro de Celas, Bairro de Santo Antonio dos Olivais, Suburbio 

do Calhabe, Suburbio de Santa Clara), que correspondiam a aldeias da periferia da cidade. Assim, a pri

meira metade do seculo xx solidifica aquela que viria a ser a organiza~ao interna da cidade de Coimbra 

no infcio do seculo XXI, entre 0 centro hist6rico e os arrabaldes que viriam a ser partes constituintes da 

cidade contemporanea. 

Em 1953, Almeida Garrett apresenta um Plano Regulador que, aproposta de De Grber acrescentava 

as comunicac;6es. Aprovado s6 em 1964 (Fernandes, 2008), rapidamente se mostrou ultrapassado. Faci

litador da iniciativa privada residencial e industrial, deu enfase ao patrim6nio arqueol6gico, artfstico e 

ambiental, propondo para Coimbra uma valoriza~ao das atividades econ6micas industriais. Cria, todavia, 

uma separa~ao clara entre a cidade central e as suas extensoes, definido para esta um tratamento urba

nistico diferenciado e orientado para a separa~ao vincada entre urbano e rural, pois neste a Camara nao 

estaria obrigada adota~ao de infraestruturas: agua, esgotos, eletricidade. 

Costa Lobo apresenta 0 Plano de Urbaniza~ao de Coimbra (1970) eo Plano Geral de Urbaniza~ao, de 

1974, 0 primeiro orientado para 0 concelho e para 0 crescimento peri urbano e 0 segundo mais ajustado 

a cidade. Assume a existencia de uma dispersao urbana da cidade, em detrimento do centro da cidade 

(Alta e Baixa), devido a dissemina~ao da constru~ao. Este crescimento periurbano, acontecia mormente 

nas zonas de S. Jose, Santo Ant6nio dos Olivais e Pedrulha, chegando, de forma linear a Ademia e a 

Souselas (a Norte) e a Ceira (a Leste). A freguesia de Santo Ant6nio dos Olivais, e liderava a atividade 

construtiva, enquanto S. Martinho do Bispo, Santa Clara, Eiras e Se l\Jova estagnavam nessa atividade. 

Assim. a cidade cresce nos nucleos antigos (Coimbra e Santa Clara), e perifericamente de modo ten

tacular ao lange da Linha do Norte, na dire~ao de Taveiro, pela margem esquerda do rio, sendo Eiras a 

concentrar 0 crescimento a norte. Para sui, Cernache via 0 seu crescimento obliterado pelos obstaculos 

orograficos de Banhos Secos. 

o Plano de 1974 evidencia a consolida~ao do crescimento da margem esquerda do Mondego, assu

mindo Costa Lobo que essa evolu~ao ficava a dever-se, em muito ao processo de "expansao urbana de 

iniciativa privada (... ) um dos principais pelo qual a cidade de Coimbra se tinha vindo, e possivelmente, 

continuaria ainda a desenvolver-se" (CMC, 1974). 

o Plano Diretor Municipal (1994), com Jorge de Carvalho como "Assessor de Planeamento Urba

nfstico", valorizou manuten~ao dentro do perfmetro urbano da produ~ao de espa~o urbano, enquanto 

95 "Em 1930, a area de Coimbra tinha duplicado; crescera a popula~ao para 27 333 habitantes, ou seja um aumento demogra
fico de 50,6%, ao fim das duas primeiras decadas da centuria" (MARTINS, 1983: 73). 
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definiu as zonas de Reserva de Urbaniza~ao. Porem, nao foi precavida a qualidade do espa~o urba : 

quanta as fun~6es de acessibilidade (circula~ao, transportes, estacionamento), ao desenho urbano e :0 

articula~ao com as areas adjacentes. Contrariamente a ideia de cidade difusa de Costa Lobo, foi defe 
dido que a centraliza~ao da cidade era uma desvantagem, porque impossibilitava 0 aparecimento G;: 

outros centros bem equipados no concelho. Ainda assim, surge como 0 primeiro instrumento de orde
namento a propor um equilibrio de crescimento e desenvolvimento urbano com base em interven~6e., 

ponderadas na cidade central e na periferia urbana. As interven~6es bem conseguidas surgem na Qui ... 

da Varzea, na Quinta das Lages, na Quinta das Lagrimas, no Vale das Flores, na Quinta de S. Jer6nim 
na Solum e na Zona Industrial de Taveiro. Com referencia inversa surgem 0 Bairro do Ingote e 0 Bair . 
da Rosa, 0 Vale dos Tovins, as Zonas Industriais do Loreto, Pedrulha e Eiras e a Zona Industrial de Vilela

Fornos, entre outros, que continuam a necessitar de interven~6es significativas. 
o Plano Estrategico de Coimbra (2009), lan~ado em 2005 e associado as empresas Deloitte e Vase 

da Cunha, propos, para alem da defini~ao do posicionamento na rede urbana nacional, a identifica~2: 

dos fatores de excelencia existentes (capital humane e cultural, polo cientffico e tecnol6gico, nucleo C~ 

Saude, relacionamento internacional, dota~ao de equipamentos e servi~os de nivel superior) e das inter

ven~6es criticas e imperativas (dinamiza~ao da sua base demografica, recomposi~ao produtiva e socia 
reabilita~ao do centro hist6rico e refor~o da coesao urbana) com 0 intuito de qualifica~ao da image 

da funcionalidade e da vivencia urbana (PEC, Documento Base, 2009). Assim e precise valorizar 0 Cent: 
Hist6rico na sua dupla expressao de lugar simb6lico, para os turistas, e de campo de vivencias, para a p 
pula~ao que ai reside, sabendo que existe um esvaziamento populacional e alguma degrada~ao urbane 

um dos pontes a melhorar em rela~ao aos turistas que visitam Coimbra. 0 enquadramento da musec

logia e do patrim6nio na candidatura da Universidade de Coimbra a patrim6nio mundial da Unesco -= 
fulcral para atingir este desiderato. 

Como potencialidade e precise identificar os recursos e produtos turisticos existentes na cidade ~ 

envolvencia; do rio Mondego a topografia da cidade, da monumentalidade as republicas estudantis, dc, 

espa~os verdes as tradi~6es culturais e religiosas, dos equipamentos hoteleiros e de neg6cios a vivencic 
academica. 

Eneste ambito que 0 PEC identifica como objetivos estrategicos: 

"0 desenvolvimento integrado dos ativos da Saude, numa envolvente empresarial dinamica; a dens'

fica~ao econ6mica da regiao, com empresas integrando um elevado grau de I&D, a revitaliza~ao d., 
Coimbra como destino turistico diferenciado, a redefini~ao urbana da Cidade, potenciando os atua": 

vazios urbanos e privilegiando a centralidade do Rio Mondego" (PEC, Documento Base, 2009). 

A organizac;ao interna da cidade de Coimbra. 

A cidade organiza-se em torno da colina que inclui 0 Centro Hist6rico, com a Alta, universitaria, E 

a Baixa, de comercio tradicional. A Baixa, e limitada, a oeste, pelo rio e, por outro pelas ruas Ferreire 

Borges, Visconde da Luz (entre a Pra~a 8 de maio e 0 Largo da Portagem), e a rua Sofia. Esta parte de 
cidade hist6rica e prolongada para a margem esquerda ate aos Mosteiros de Santa Clara e ao Conventu 

de Sao Francisco, que se integram no que normalmente se denomina Rossio de Santa Clara e que integra 
tambem 0 Portugal dos Pequenitos. 

No centro inclui-se tambem a Alta, onde se situa a Universidade (0 Pa~o das Escolas e os ediffcios de 

Estado Novo). A liga~ao entre estas duas partes do Centro da cidade e feita tanto pelo Quebra-costa, 

(da Porta de Almedina a Casa dos Melos - atual, antigo ediffcio da Faculdade de Farmacia), como pela, 

Coura~as (de Lisboa a sui e dos Ap6stolos a norte) e mais recentemente, desde finais do seculo XIX, pel;: 
Av. Sa da Bandeira, que torna a Pra~a da Republica num centro nevralgico da vivencia urbana, a mei 
caminho entre 0 rio e a Cumeada (nos Olivais) 
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o Limite da Cidade de Coimbra 
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Figura 2. Evolu~ao da popula~ao residente no Concelho de Coimbra, por Freguesias, 1980 a 2011. 
Fonte INE. Portugal. 

Quando analisamos a popula~ao da cidade no seio do concelho, ao longo dos ultimos 40 anos, e 

possivel identificar alguns elementos de muta~ao na distribui~ao espacial. A dinamica populacional do 

concelho esta intimamente relacionada com a cidade, ja que sao as freguesias urbanas ou parcialmente 

urbanas que apresentam os maiores valores populacionais. E bem visivel a importancia da Freguesia 

de Santo Antonio dos Olivais (castanho escuro), assim como a redu~ao da popula~ao nas freguesias do 

centro antigo. Almedina e Sao Bartolomeu, ja antes de 1981, apresentavam valores muito reduzidos de 

popula~ao, enquanto Santa Cruz e Se Nova vao perder popula~ao ao longo dos ultimos 30 anos. Efeti

vamente, a popula~ao parece aglutinar-se em tres freguesias que apresentam um dinamismo socioeco

nomico assinaltlVel (Santo Antonio dos Oliva is, a leste; Sao Martinho do Bispo, a oeste, e Eiras, a norte). 

A primeira integra uma parte significativa dos servi~os a popula~ao e das areas comerciais, correspon

dendo a cidade nova. Ainda com muitos espa~os intersticiais nao construfdos, na sua parte mais baixa 

(Vale das Flores) foram implantados centros comerciais sub-regionais (dr. Figura 3). Entre este centro e 

S. Jose temos 0 Bairro Norton de Matos (inicialmente Marechal Carmona, que integrou uma parte signi

ficativa da popula~ao desalojada da Alta, a quando da constru~ao das novas faculdades). Este Bairro foi, 

nos ultimos anos, revitalizado por uma procura assente numa popula~ao que desejava viver no centro 

da cidade, com grande acessibilidade e num ambiente sem a pressao dos grandes condominios e das 

grandes densidades populacionais. S. Jose ou Solum (nome da empresa promotora que iniciou a implan

ta~ao de constru<;6es nestas areas da cidade, nos anos sessenta do seculo passado) e tambem onde se 

encontram os equipamentos desportivos de referencia da cidade (Estadio Municipal, Pavilhao Multides
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portos, Piscina Olimpica, Gimnodesportivos e as instala~oes do Organismo Aut6nomo de Futebol- AAC 

Tambem nesta area se localizam duas das escolas secundarias de referencias da cidade (Avelar Brote-: 

e Infanta Dona Maria) que com as Escolas Jose Falcao e Quinta das Flores (onde se encontra 0 moder-: 

Conservat6rio de Musica de Coimbra), tambem dentro dos limites desta freguesia, constituem 0 nude-: 

duro da qualidade do ensino publico ao nivel do secundario ..Na beira-rio foi implantado 0 P610 II :~ 

Universidade (Tecnologia) e loteamentos residenciais de classes medias-altas, enquanto uma area m" : 

antiga, localizada na parte alta, associada a Celas e aCumeada, integra 0 Polo III da Universidade (P 

da Saude) e servi~os medicos particulares e comercio de qualidade. 

S. Martinho do Bispo assume-se como uma freguesia onde 0 povoamento se encontra mais dif 

na cidade de Coimbra. Santa Clara e S. Martinho funcionam como aglutinadores de servi~os na marge

esquerda, sendo a primeira associ ada ao desporto, novas formas comerciais (F6rum - Coimbra) (Figure :: 

e a monumentalidade que entronca no seu Rossio, e a segunda associada a um conjunto de servi~os c_~ 

tinham como fun<;ao servir a popula<;ao da margem esquerda do rio Mondego. 

lngote/Monte Formoso 

F6rum 
Colmbra 

Func;oes Predominantes 
_ Industria 

:Servi~o5 apopulacao e as empresas 
,Enslno 

Saude 

ResidEmcia classes baixa e media-balxa 

Residencia classes media e media-alta . 

Resldencia c1ass'es media-alta e alta 

• Centros Comerclais 

( Rua' Pdndpal, RIO MONDEGO 

Figura 3. 0 mosaico urbano de Coimbra. Espacialidade das fun~6es predominantes. 
Fonte: Adaptado de Santos, 2001 

Claro esta que 0 Hospital dos Covoes e a principal estrutura, com servi~os de hospital regional. To c' 

via, ha ainda que juntar a este a Escola Superior de Tecnologia da Saude e Escola Superior de Enfermc' 

gem, ligadas a educa~ao, tal como 0 Instituto Superior de Contabilidade e Administra~ao de Coimb " 

a Escola Superior Agraria de Coimbra (ESAC) e 0 Instituto Superior Bissaya Barreto, que se constit 

tambem, como um dos principais espa~os para a realiza~ao de congressos na cidade. Ao nivel privac

salienta-se a presen~a de investimentos relacionados com a saude (que potenciam a qualifica~ao da c

dade neste cluster) como sao a Bluepharma (antiga Bayer) e 0 Centro Cirurgico de Coimbra. Ainda e~ 
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S. Martinho, ao nivel do desporto encontramos 0 Centro Hipico de Coimbra, junto ao rio, equipado com 

campo de obstc3culos, campo de horseball, picadeiro, boxes e pistas de corridas. Referencia ainda para 

a Piscina Municipal Luis Lopes da Concei~ao, no centro da localidade que da nome a Freguesia, e dos 

campos de futebol e da Associa~ao de Raguebi, que conta tambem, nos espa~os da ESAC, com um campo 

preparado para a pratica deste desporto. 

Eiras era uma freguesia agricola devido aos terrenos ferteis no vale da Ribeira de Eiras. Todavia, na 

atualidade e uma freguesia com grande dinamica industrial e com diversos nucleos habitacionais asso

ciados auma popula~ao que nao podendo adquirir residencia noutras areas da periferia da cidade ou na 

cidade encontra na sua parte norte terrenos e habita~ao mais barata. 

o Limite da Cidade 

f 

\ 

" 

o 

Vari at;ao 1981 - 2011 (%) 

_29.70 

71 . 100 

0101.130 

_131.161 
r 

5 

Figura 4. Varia<;ao da popula<;ao residente, entre 1981 e 2011. 
Fonte: INE, Portugal 

Para complementar a analise dos dados populacionais importa efetuar a leitura da Figura 4. A va

ria~ao de popula~ao, por freguesias, entre 1981 e 2011, evidencia um dinamismo de duplo sentido. 

Percebe-se um duplo movimento: do centro para a cidade exterior e da periferia do concelho para os 
suburbios. Afirma-se 0 despovoamento do centro da cidade, coincidente com a cidade antiga, com 0 cen

tro hist6rico (Freguesias de Sao Bartolomeu, de Almedina e de Santa Cruz) e com a sua extensao na parte 

alta em dire~ao a Celas e Sao Jose (freguesia da Se Nova). Na realidade estas duas areas apresentam uma 

vivencia urbana com causalidades bastante dfspares. A Baixa atrai uma popula~ao muito ecletica (afas

tando contudo uma popula~ao com rendimentos superiores, que nao encontraai os produtos e servi~os 

que procura ou porque confrontada com um ambiente pouco controlado e de alguma inseguran~a) ja 

que e aqui que estao os grandes interfaces e pontos de saida de numero significativo de transporte pu
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blicos (rodoviarios e ferroviarios). A estruturacomercial reflete isso mesmo ao apresentar uma grande 

diversidade mas sem grandes marcas, tambem porque parte significativa dos usuarios destes espa<;os e 

servi<;os sao do norte e oeste do concelho, muitos deles trabalhadores domesticos, do comercio, funcio

narios publicos e de servi<;os basicos, muito associados arestaura<;ao e servi<;os pessoais. 

Por outro lado, a Alta integra um numero significativo de popula<;ao temporaria - estudantes univer

sitarios. Para alem de ai residirem, a Alta e tambem 0 ponto de encontro para muitas das atividades aca

demicas e da noite coimbra, que tem no estudante um dos elementos fulcra is, em termos de clientela. Esta 

realidade atenua a redu<;ao populacional eo envelhecimento significativo da popula<;ao residente nesta 

area. Todavia, devido ao fado de os estilos de vida de estudantes e restante popula<;ao (predominantemen

te idosa) serem muito dispares, surgem problemas diversos, sendo os associados ao ruido, especialmente ao 

barulho noturno, aos comportamentos pelo efeito do alcool e ao Iixo nas ruas os mais significativos. 

Na organiza<;ao interna da cidade, os espa<;os verdes sao uma mais-valia para Coimbra. Elemento 

de sustentabilidade ambiental, sao frequentados pela popula<;ao como areas de lazer, de passeio, de 

descanso ou de desporto, mostrando-se fundamentais na boa organiza<;ao do espa<;o urbano e na quali

fica<;ao das condi<;6es de vida da popula<;ao. Salientam-se 0 Parque Manuel Braga, na margem direita do 

rio, que com 0 Parque Verde, na sua liga<;ao entre as duas margens, permitiu tornar 0 rio num espa<;o de 

acesso publico e de qualifica<;ao urbana. Fronteiro aPra<;a da Republica, 0 Parque de Santa Cruz, tambern 

conhecido por Jardim da Sereia, ganhou nos ultimos anos um face/ift com a melhoria da acessibilidade e 

revaloriza<;ao funcional, tanto do parque desportivo ai existente, como com 0 tratamento de passeios e 

a integra<;ao, na proximidade da fonte, da Casa de Cha, espa<;o de restaura<;ao e sociabiliza<;ao. Ainda no 

interior da cidade esta 0 Penedo da Saudade, espa<;o de memoria dos estudantes de Coimbra e miradou

ro sobre S. Jose, espa<;o verde situado no alinhamento da Av. Marnoco e Sousa e Av. Dias da Silva, uma 

das areas de residencia de c1asse alta na cidade. A Av. Marnoco e Sousa permite, precisamente, acesso 

ao Jardim (ao estilo neo-classico) e Mata (grande diversidade de especies exoticas) do BotEmico (1772), 

criado por iniciativa do Marques de Pombal. Com 13 ha, ocupa a parte sui da colina da Universidade da 

Alta da cidade ao Mondego, quase ligando-se ao Parque Verde nas suas margens. 

Com uma imposi<;ao mais linear temos a alameda da Av. Sa da Bandeira integrada no arranjo ur

banfstico do Bairro de Santa Cruz (1889) (acima referido), tendo, em 1928, sido acrescentado 0 Jardirn 

central que Ihe deu a atual morfologia. Mais recentemente, resultado das interven<;6es de valoriza<;ao da 

sustentabilidade urbana, foi criado um corredor verde, 0 Parque Linear do Vale das Flores (2001), espa<;o 

publico de lazer, que integra uma ciclovia/circuito pedonal, um espa<;o polidesportivo com piso em relva 

artificial e diversos equipamentos orientados para 0 recreio dos mais jovens, numa das areas de maior 

dinamica comercial de Coimbra e com residencia de classes medias-altas. 

Ainda como espa<;os verdes, mas menos centra is, esUio 0 Jardim da Casa do Sal, na safda Norte, 

aproveitando uma parte do leito de cheia da Ribeira de Lordemao, permitindo reduzir 0 impacto de 

uma area de industrias e armazens a que se associa uma circula<;ao automovel muito intensa e uma 

malha rodoviaria muito densa. Por seu lado, a Mata Nacional do Choupal (79 ha) esta na proximidade 

da Esta<;ao Velha (Coimbra-B) e e a porta de passagem para os Campos do Mondego, bordejando 0 rio 

numa extensao de 2 Km, desde as obras de regulariza<;ao do rio pelo Eng. Padre Estevao Cabral (1791). 

Na parte Alta, acima dos Tovins (a este da cidade) esta 0 Parque de Vale de Canas, que tera side a Mata 

do Rei e Coutada da Casa Real de Bragan<;a. Hoje sao 16 ha de mata e areas de lazer com percursos na

tureza e parques de merendas. 

Os bairros sociais de Coimbra 

A op<;ao pela constru<;ao de bairros sociais denota, claramente, a existencia de do is perfodos, na 

direta dependencia do status quo politico. Primeiramente, foram as politicas de constru<;ao de bairros 
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socia is do Estado Novo salazarista; seguidamente, foi a democracia p6s 25 de Abril, que retomou a cons

tru~ao de bairros sociais para dar apopula~ao condi~6es de vida, promovendo 0 direito de todos a habi

ta~ao condigna, na perspetiva da valoriza~ao do Estado Providencia. Em Coimbra estas polfticas tiveram 

um impacto muito importante na organiza~ao da cidade e no desenvolvimento do espa~o construido. 
Na primeira fase, mormente bairros de moradias com um ou dois pisos e destinados a uma familia, tendo 

side designados tanto para as classes de menores rendimentos como para aquelas que apresentavam 

rendimentos medios. "As casas econ6micas construfdas pelo Estado Novo pretendiam ser baseadas nos 

supostos valores e modos de vida tradicionais da popula~ao portuguesa. Elas representariam um certo 

modele de viver rural transplantado para a cidade" (Teixeira, 1992). Com 0 Governo de Marcelo Caetano 

e no periodo p6s 25 de Abril, sao os predios de 3 e 4 andares que predominam nestes bairros e, no caso 

da Urbaniza~ao Quinta das Flores, de 1984, na Rua Paulo Quintela, com oito andares, relacionado com 
os retornados e a organiza~ao cooperativa, mas hoje na posse da Camara Municipal de Coimbra. 

Ao lange do seculo xx estes bairros foram muito importantes enquanto assentamentos popula

cionais que vieram a cristalizar em torno de si outras constru~6es, infraestruturas e equipamentos. Em 

rela~ao ao presente, tanto podem ocorrer mudan~as significativas na estrutura socioecon6mica da po

pula~ao, como a manuten~ao das caracterfsticas de alguma segrega~ao, exclusao e baixos niveis de ren

dimento da popula~ao af residente. Estes bairros foram um instrumento eficaz de conquista urbana de 

espa~os rurais porque a sua constru~ao correspondeu ao aproveitamento de solos nos suburbios urbanos 
ou na proximidade de grandes polos de emprego (industrial e de transportes), deixando ou levando para 

a periferia da cidade (hoje areas completamente integradas na cidade) a popula~ao de baixos rendimen

tos e uma popula~ao de rendimentos medios 

Ja desaparecido e 0 Baino Operario Bispo-Conde, baino operario construfdo no final do Seculo XIX 

e demolido em 1955. Estaria integrado, hoje, numa das areas de classes medias e medias-altas, denotan

do a evolu~ao que tem sofrido a afeta~ao espacial de Coimbra em termos socioecon6micos. 

Todavia, em alguns bairros as caraterfsticas socio espaciais foram mantidas. Nessa situa~ao esta 0 

Bairro da Santa Casa da Miseric6rdia, na Conchada, destinado a famflias pobres, datando a sua inaugura

~ao de 1941. Sofreu varias interven~6es e ainda hoje alberga uma popula~ao com baixos rendimentos, na 
proximidade do principal cemiterio da cidade. Em 1998 teve interven~ao camararia, atraves do programa 

Prohabita tendo side construfdos tres blocos de tres pisos. 

Tambem 0 Bairro do Loreto, na Pedrulha, junto da zona industrial e destinado a operarios, mantem 

uma popula~ao predominantemente de c1asse media-baixa. Inaugurado no mesmo ana do Bairro da 

Miseric6rdia (construfdo entre 1935 e 1941 sob 0 nome Baino das Casas Econ6micas do Loreto) ja foi 

denominado Bairro Dr. Bissaya Barreto, mas e hoje conhecido como Bairro do Loreto. Destinado a famf

lias pobres teve um investimento significativo em servi~os e urbanismo devido a interven~ao de Bissaya 

Barreto (Casa da Crian~a -1940, que funcionou como creche para as crian~as af residentes, e Instituto de 

Cegos - 1969, que teve valencias de Educa~ao Especial e Lar de Apoio a que se associa um desenho urba

no tipo cidade-jardim). Um pouco mais a sui estava 0 Bairro da Esta~ao de Caminhos de Ferro, tambem 

na Pedrulha, construfdo depois de 1943 junto a linha de caminho-de-ferro. 

Em 1946,0 Bairro da Fonte do Castanheiro, na Arrega~a, foi destinado a operarios, tendo sido cons

trufdas 100 moradias, na sec~ao virada a norte do meandro abandonado do Mondego, pouco atrativo 

para a constru~ao de habita~6es para as classes de maiores rendimentos. Em Santa Clara foi tambem 

construido em bairro social destinado a operarios. 

De modo desigual, 0 Bairro de Celas ou Baino das Sete Fontes, em Celas, nao mantem a socioespa

cialidade do momento da sua constru~ao. Foi destinado a receber uma c1asse media-alta de desalojados 

da Alta, a partir de 1945 e ate 1947, quando come~a a sua constru~ao. A sua planta circular concentrica 

permite uma facil identifica~ao nas plantas da cidade, tendo side durante muitos anos 0 lugar central 
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das festas dos santos populares em Coimbra. Integra-se hoje na area da cidade de maior oferta de ser

vi~os de saude. 

Por seu turno, 0 Bairro Norton de Matos (primeiro do Calhabe, depois Marechal Carmona), foi cons

trufdo para receber funcionarios publicos, entre 1945 e 1953, e integrado no Plano de De Groer. Uma 

segunda fase construtiva permitiu a integra<;ao do Centro de Recreio Popular do Bairro Marechal Carmo

na, que em 1974 se passou a denominar Centro de Recreio Popular do Bairro Norton de Matos e e hoje 

uma das pujantes associa~6es socioculturais e desportivas da cidade. Foi ainda construido um centro co

mercial e habita~ao coletiva, ja que 0 Bairro era de casas unifamiliares, isoladas ou geminadas. Tem tido 

sempre uma aten~ao especial por parte da popula~ao que pretende uma habita~ao numa comunidade 

dinamica e com boas acessibilidades, nao sendo de estranhar as continuadas reabilita~6es das moradias 

que foram construidas nas decadas de 1940 e 1950. 

Se bem que denominado de casas economicas, 0 Bairro de S. Jeronimo, na Cumeada, e destinado 

tambem a funcionarios publicos mas com mais rendimentos. Sendo uma proposta de habita~ao para a 

c1asse media, vai aproveitar uma area alta da cidade espraiando-se da cumeada do Alto de Santo Anto

nio pelo Vale dos Tovins ate ao Vale do Calhabe, na parte baixa. Faz parte da localidade de Santo Anto

nio dos Olivais e coalesce, hoje, com um dos projetos habitacionais mais elitistas da cidade, denominado 

Quinta de S. Jeronimo. 

No momenta da sua constru~ao, todos estes bairros eram perifericos e serviram de polos geradores 

e aglutinadores de cidade. Hoje integrados na cidade, assumem as logicas de ordenamento e desen

volvimento da cidade. A segunda fase de desenvolvimento dos bairros sociais, em Coimbra, dependeu 

em muito do poder autarquico e das polfticas do poder central de apoio a habita~ao do pas 25 de abril 

(SAAL, PROHABITA, FFH, IGAPHE), com foi referido acima 

Nesta fase surgem ou reabilitam-se 0 Bairro da Relvinha, Bairro Fonte da Talha (102 habita~6es e 1 

espa~o comercial; Freguesia de Santo Antonio dos Olivais, 1973), do Bairro do Ingote (223 habita~6es, na 

Freguesia de Eiras, 1975), da 2a fase do Bairro do Ingote (Ex IGAPHE) com 145 habita~6es, 1984) do Bairro 

Antonio Sergio (144 apartamentos, de 1987 a 1989), do Bairro da Rosa (222 habita<;6es, na Freguesia de 

Eiras, 1996) e do bairro da Conchada, que como referido acima teve em 1998 a constru~ao de 28 habita

~6es, pertencente aFreguesia de Santa Cruz. 

o Bairro da Relvinha foi integrado no programa SAAL (Servi~o Ambulatorio de Apoio Local), de 

forma a melhorar as suas condi~6es de vida come~ando e pela atribui~ao de uma habita~ao condigna, 

substituindo as barracas de madeira existentes. Tratou-se de um processo de autoconstru~ao, com apoio 

tecnico, tendo-se conseguido 0 realojamento de vinte e oito familias, que desde 1954 viviam em habita

~6es muito degradadas. Este bairro coalesce com 0 Bairro da Polfcia de Seguran~a Publica, que alojava 

os polfcias e as suas famflias. Existe, todavia, um outro Bairro da Polfcia, na area do Vale das Flores, junto 

ao antigo Bairro da Funda~ao Salazar, depois denominado Bairro 2 de Maio, tambem eles associados a 
cria~ao de Habita~ao Economica para Trabalhadores de classe media-baixa. 

Atualmente a principal area de habita~ao social e 0 planalto do Ingote, associado durante muito 

tempo a uma lixeira municipal, veio a ser reabilitado com os projetos de bairros sociais que ai foram 

implantados: as duas fases do Ingote, 0 Antonio Sergio e 0 da Rosa. 

o velho centro e as novas centralidades 

A importancia simbolica de Coimbra manifesta-se de numerosas formas, muito para alem do seu 

centro historico, para uma parte significativa das pessoas que 0 utilizam. Uma delas, indicativa de re

la~6es nao hierarquicas, e a gemina~ao com outras cidades nos diversos continentes. Sao elas: Estados 

Unidos: Santa Clara da California, Cambridge; Brasil: Santos, Sao Paulo, Curitiba; Alemanha: Halle; Fran

~a: Poitiers, Aix-en-Provence; Espanha: Salamanca, Santiago de Compostela, Sarago~a; Russia: Yaroslavl; 
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Marrocos: Fes; Cabo Verde: Mindelo; Mo~ambique, Beira; China: Macau; Italia, Padua; Timor Leste: Dili; 

India: Damao; Luxemburgo: Esch-sur-Alzette e Suecia: Lund. Estas rela~oes manifestam-se com segrega

~oes positivas que permitem potencializar uma imagem muito atrativa de Coimbra pelo mundo fora. 
Este carater simb61ico e tambem materializado na imagem da Universidade e na atratividade conse

guida junto de milhares de estudantes que para aqui vem estudar, especialmente ao abrigo das Licencia

turas Internacionais, dos Programas Erasmus e Mundus, entre outros. Nos ultimos anos esta atratividade 
sucede tambem ao nfvel dos 2° e 3° ciclos e mesmo na forma~ao mais avan~ada de p6s-doutoramentos. 

As Festas dos Estudantes (Latada e Queima da Fitas) e os Cortejos da Rainha Santa Isabel, estes a repe

tirem-se de dois em dois anos, sao tambem uma forma de potenciar a importancia simb61ica da cidade. 

Em ambos os casas e 0 centro velho, 0 centro hist6rico urbano, que serve de palco, nas duas margens do 
rio, as a~oes e atividades de estudantes, crentes e turistas. Esta participa<;ao inclusiva do rio evidencia a 
existencia de um centro hist6rico que vai para alem da Alta/Baixa e se estende ate ao Rossio de Santa 
Clara, integrando 0 Mosteiro de Santa Clara-a-Velha eo Convento de Sao Francisco (Centro de Conven

~6es de Coimbra a partir de 2013) e 0 Portugal dos Pequenitos, obra da lavra de Bissaya Barreto e que e 
claramente uma das marcas mais importantes da cidade de Coimbra. 

Poderfamos continuar a enunciar modes de valoriza~ao simb61ica nas rela~6es externa e internacio
nais mas e importante dar expressao ao carater simb61ico do velho centro. Importa referir que Coimbra 
entrou no seculo XXI como uma cidade com uma operacionaliza<;ao diversa da sua organiza~ao interna. 

A decada de 90 do seculo passado foi testemunha de uma desmultiplica~ao da centralidade urbana 
associada nao propriamente a um aumento do espa~o urbano mas a uma densifica~ao construtiva e re

funcionaliza~ao de espa~os intersticiais atraves da promo~ao de novas loteamentos. 
Quanto aos projetos de referencia associados ao velho centro, importa salientar algumas iniciativas 

de grande impacto na cidade e na imagem da cidade de Coimbra. 0 Gabinete para 0 Centro Hist6rico 
(GCH) tem uma importancia basilar na cidade de Coimbra. Ea principal referencia em termos de poder 

institucional autarquico que tem gerido a maior parte dos programas de valoriza~ao do velho centro 

tanto ao nfvel dos programas de apoio a constru~ao e requalifica~ao urbana, como os relacionados com 
as Sociedades de Reabilita~ao Urbana (Coimbra Viva, SRU Sociedade de Reabilita~ao Urbana SA) e com 
os Programas de integra~ao europeia em estudos comparativos e benchmarking (Valuo - Evolu~ao do 

Mercado Imobiliario em Zonas de Interven~ao Publica em Centros Hist6ricos e Urbe Viva - Constru~ao 

de Novos Modelos de Revitaliza~ao Econ6mica de Areas Urbanas Centrais). No caso do GCH procura-se 

que as interven~6es sejam sempre suportadas por estudos de diagn6stico socioecon6mico de forma a 

tornar 0 mais inclusivo posslvel 0 espa~o de vida e as popula~oes residentes na area. Esta orienta~ao e, 
de facto, uma missao procurando-se um trabalho de proximidade com a popula~ao local, de modo a 

atingir um nfvel de confian~a entre equipa e a popula~ao que permita interven~oes mais rapidas, menos 
burocratizadas e que possam ir ao encontro dos desejos da popula~ao, quando e possivel enquadra-Ios 

nos objetivos estrategicos. Em termos praticos existe um apoio direto a execu~ao de projetos e de obras 

e a isen~ao de taxas de licenciamento para a reabilita~ao de ediffcios no Centro Hist6rico Urbano. A isto 
se junta a gestao de Programas de Apoio a Reabilita~ao Urbana, como 0 REHABITA (Regime de Apoio 

a Recupera~ao Habitacional Financiamento na Recupera~ao de Predios Urbanos em Regime de Proprie

dade Horizontal), 0 SOLARH (Programa de Solidariedade a Recupera~ao de Habita~ao) e 0 PROHABITA 
(Programa de Financiamento para Acesso a Habita~ao). 

Ainda no ambito das atividades do GCH e em colabora~ao com outras institui~6es, de que se destaca 

a Agencia para a Promo~ao da Baixa de Coimbra - Baixa ConVida (APBC) sao promovidas a~6es e ativi

dades que procuram dar ao Centro Hist6rico Urbano uma maior dinamica socioecon6mica. Dentro deste 

ambito estao a~6es como 0 Centro da Brincadeira (monitores que ficam com as crian~as permitindo aos 
pais mais mobilidade), a anima~ao tematica de epocas festivas, 0 Vitrinismo e Merchandising (com con

cursos), as Noites Brancas (abertura dos estabelecimentos comerciais ate as 24HOO), as Montras Vivas, a 
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Pra~a do pao.come (em colabora~ao com a Associa~ao do Comercio e Industria de Panifica~ao, Pastelaria 

e Similares), 0 DownTown, uti/izando a liga~ao Alta-baixa pelo seio do Centro Historico. A estas a~6es 

juntam-se outras como 0 Dia Europeu sem Carros, a Jornadas e Coloquios sobre Patrimonio e a cria~ao 

de Rotas, como aquela que valoriza as personalidades que vivenciaram 0 Centro Historico Urbano de 

Coimbra (Zeca Afonso, Carlos Paredes, Antonio Nobre, E~a de Queiros)As duas ultimas decadas foram 
decisivas ao nivel da interven~ao no Centro Historico Urbano de Coimbra. Surgem diversos projetos de 
que importa salientar aqui tres: 0 programa PolisCoimbra, Comissao Interdisciplinar da Baixa (CIB) e 

Candidatura da Universidade a Patrimonio Mundial. 

A CIB foi nomeada em 2003 para acompanhar os trabalhos de plano de estrutura para os projetos a 

desenvolver no ambito das Sociedade de Reabilita~ao Urbana (SRU's) e dar enfase ao acompanhamento 
e dinamiza~ao de iniciativas de privados que tivessem interven~6es para a zona. Foram valorizados diver
50S vetores de operacionalidade salientando-se as empresas quarteirao e 0 urbanismo de proximidade, 

com a incidencia na prote~ao e promo~ao do Centro Historico, na gestao e planeamento da renova~ao 

urbana e na sustentabilidade ambiental e energetica. Esta Comissao foi relevante porque teve como 

criterios de interven~ao os propositos de dotar a baixa de boas condi~6es de habitabilidade, atenuar 0 

envelhecimento da popula~ao no centro historico urbano, promover a diversidade funciona/ com 0 intui
to de criar as condi~6es para a me/horia da qualidade de vida geral da popula~ao. A area de interven~ao 

foi toda a Baixa e Beira Rio, entre 0 Largo da Portagem e um alinhamento perpendicular ao Mondego 

coincidente com 0 final da Rua de Aveiro na sua interce~ao com a Rua da Figueira da Foz. Os limites a 
este (SE e NE) integram todos os ediffcios com liga~ao a rua Visconde da Luz e Rua Corpo de Deus, ex

c1uindo 0 mercado Municipal D. Pedro V, entroncando na parte superior da rua de Sarago~a, seguindo 
pela Rua Infante D. Henrique, na area da Conchada, ligando depois a Rua de Aveiro. A meta foi a pro

mo~ao da atra~ao de novas habitantes e 0 ajustamento de equipamentos e servi~os (publicos e privados) 

de suporte a nova popula~ao, valorizando os espa~os publicos e revitalizando a Baixa. As areas de inter
ven~ao prioritarias foram aquelas que apresentavam maior degrada~ao do edificado e comprometiam 

as condi~6es de habitabilidade e salubridade (areas em torno da interven~ao urbanfstica vulgarmente 
conhecida com Bota-Abaixo, que inclui 0 Terreiro da Erva e as edifica~6es que estariam projetadas para 
demoli~ao na Iiga~ao do metro de superffcie entre a Av. Fernao de Magalhaes e a Camara Municipal de 

Coimbra/Pra~a 8 de Maio). 

Por seu lado, 0 Programa Naciona/ de Requalifica~ao Urbana e Valoriza~ao Ambiental das Cidades 
(Polis) surge em Coimbra como a iniciativa que veio devolver 0 rio acidade. Durante muito tempo 0 rio 

funciona como barreira. As Iiga~6es pedonais nao existiam eo rio apenas era acessivel atraves do Parque 
Manuel Braga e, ainda assim, com um grande muro de sustenta~ao que afastava as pessoas da agua. Por 

seu lado, a margem esquerda, mais baixa e acessfvel as aguas do Mondego, nao apresentava qualquertipo 
de ordenamento, 0 que afastava a popula~ao. Assim, os propositos do Programa Polis, de requalifica~ao 

urbana em torno de um elemento ambiental marcante e de revitaliza~ao dos centros historicos e das suas 

multiplas valencias, encontrou em Coimbra uma expressao superlativa. Esta expressao e ainda enfatizada 
pela candidatura efetuada junto da Unesco, pela Universidade, para lugar Patrimonio Mundial. De facto, 

o Parque Verde do Mondego ganha, no centro historico urbano um estatuto de centro de lazer, despor

to e cultura que ofereceu a este velho centro uma nova vida. Conseguindo a proeza de tornar as duas 
margens num so territorio, atraves, tambem, da constru~ao de mais um dos Icones da cidade, a ponte 
pedonal Pedro e Ines, este Parque vai integrar um conjunto de estruturas e equipamentos que permitem, 

desde logo uma maior afluencia de pessoas em periodo noturno (especialmente na area que passa a ser 

denominada por Docas e serve de espa~o de restaura~ao e sociabiliza~ao). No mesmo sentido, 0 perfodo 

diurno, para alem de uma utiliza~ao das Docas, por um outro publico, ganha do is espa~os de exposi~ao e 
muse%gia (Museu da Agua e 0 Pavilhao de Portugal de Hannover), eventos diversos de lazer e cultura, 

e um imenso espa~o verde, servido de um estacionamento de grande acessibilidade que permite que seja 
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utilizado por uma popula~ao muito ecletica. Ligado a todo este espa~o de servi~os e lazer fica, a rna ge 

esquerda, a Pra~a da Can~ao, terreiro das festas estudantis da academia de Coimbra e de eventos musicais 

diversos, agora com um recinto mais acolhedor e organizado. A sua envolvencia e efetuada com um espa

~o verde muito bem equipado e organizado, entre parques de estacionamento, estacionamento equipa

do para autocaravanas, restaurante, espa~os publicos de desporto, areas de acolhimento dos c1ubes com 

atividades nauticas e um centro Ciencia Viva, que nos leva ate ao que resta dos laranjais de Coimbra. Tudo 

isto se desenvolve nas margens do Mondego, no seu percurso norte/sui dentro da cidade. 

Todavia, 0 velho centro apresenta ja outras interven~6es significativas, na sua margem esquerda. 

A referencia vai para 0 reabilitado e revitalizado Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, extensao do espa~o 

verde do Parque, para oeste da Av. Ines de Castro e com acessos atraves de passagens subterraneas. As 

suas imedia~6es albergam uma feira de antiguidades semanal e no seu recinto muralhado encontramos 

um terceiro espa~o museol6gico nesta area da cidade, a oferta de mais um espa~o de restaura~ao e todo 0 

esp61io do patrim6nio construido do Mosteiro e do Palacio onde viveu a Rainha Santa Isabel. A estas inter

ven~6es juntar-se-ao ainda a do Centro de Congressos, que ficara estribado no Convento de 5. Francisco, 

e em termos de acessibilidade 0 desnivelamento da Avenida Ines de Castro que permitira uma fluencia 

de transito significativa e um maior espa~o publico de lazer, anima~ao e cultura, integrando 0 Rossio de 

Santa Clara no conjunto da area de interven~ao. Assim, revitalizar 0 centro, centrando a cidade no rio, 0 

tratamento paisagistico das margens, 0 arranjo urbano publico, serviram para promover as rela~6es entre 

as margens e deixar mais acessfveis a hist6rica Quinta das Lagrimas e 0 Portugal dos Pequenitos. 

o velho centro e tambem 0 territ6rio que integra os lugares que se candidataram a Patrim6nio 

Mundial da Unesco (Figura 5). EMatilde Rosa Araujo, curadora do Museu Nacional Machado de Castro 

que, em 1982, da enfase a ideia de candidatar 0 Centro Hist6rico a lista da Unesco. 0 processo arrasta-se 

ao longo de 20 anos e a restri~ao de aceita~ao de candidaturas relativas a Centros Hist6ricos, a politica 

de bulldozer do Estado 

Novo na Alta de Coimbra e as altera~6es sofridas pelo Pateo das Escolas colocou em risco a candi

datura. Esta situa~ao levou a Camara Municipal e a Universidade a celebrarem um pra'tocolo para que 

a candidatura fosse da Universidade. A candidatura da Univer(sc)idade de Coimbra (2004), procura uma 
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identidade com a cidade, integrando elementos que marcantes como a hist6ria da cidade, a Alta e a 

Baixa, os programas de requalifica~ao urbana, 0 projeto do Metro Mondego, as tradi~6es academicas 
e tradi~6es populares. A este projeto fica ainda associada a Rua da Sofia com os seus colegios univer

sitarios, que chegaram a ser, no total, de 7 mosteiros e 22 colegios. A candidatura que conta, ja hoje, 

com as obras de valoriza~ao e recupera~ao do Museu Nacional Machado de Castro integrou, ainda, mais 
projetos, alguns deles ja conclufdos, uns em vias de conclusao, outros adiados: a requalifica~ao do Pc3teo 
das Escolas; a requalifica~ao do ediffcio da Associa~ao Academica de Coimbra; a constru~ao do parque 

de estacionamento no largo D. Dinis; a cria~ao da Biblioteca da Faculdade de Direito (na atual Faculdade 

de Farmacia); a requalifica~ao do Laborat6rio Chimico; a requalifica~ao do Teatro Paulo Quintela (na 

Faculdade de Letras); a Reconversao da Casa das Caldeiras e a Requalifica~ao do audit6rio da Reitoria e 

espa~os envolventes. 
Para concluir importa fazer referencia aestrategia de reabilita~ao proposta para a 0 centro hist6rico 

urbano e que foi motive de analise aprofundada pela Parque Expo, ja no ana de 2012, com 0 documen

to de trabalho A Estrategia de Reabilitac;ao Urbana, que na sua Parte I apresenta a Visao para a centro 
Urbano (Parque Expo, Parte I, 2012). Assim utilizar-se-ao as ideias fortes deste documento sempre que a 

interpreta~ao for coincidente com a linha de orienta~ao deste texto. 

Figura 6. Visao para 0 Centro Hist6rico de Coimbra. 
Fonte: Parque Expo. Parte I (2012) 
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A ideia forte (Figura 6) e a constitui~ao do Centro Historico como catalisador das potencialidades da 

cidade, refletindo-se nele a pujan~a e capacidade de Coimbra organizar 0 territorio regional, promover 

os seus produtos, recriar 0 seus recursos e valorizar as densidades relacionais e a sua expressao territo

rial, atraves da concentra~ao plasmada das fun~oes centrais. Nesta perspetiva e proposto que, no velho 

centro, se impulsione a qualifica~ao do comercio e servi~os e, no seio destes, dar especial relevancia aos 

turisticos - hotelaria e restaura~ao. Importa, tambem, incrementar a fun~ao residencial no interior do 

Centro Historico, sendo a Baixa e envolvencia 0 alvo principal deste incremento. Deste modo, atraves 

da densifica~ao da multifuncionalidade e do refor~o das conexoes e da mobilidade (Parque EXPO, 2012) 

sera possivel melhor contribuir para a forma~ao sustentada da metropole de Coimbra. 

Perante a consumada organiza~ao policentrica, que concorreu para 0 esvaziamento do Centro His

torico, e precise fazer recrudescer a importancia deste ultimo sem reduzir a importancia dos elementos 

centrais de desenvolvimento dos centros novos. A coesao oferecida pelo velho centro assenta na mul

tifuncionalidade, no patrimonio cultural e na rela~ao singular com 0 rio. Esta coesao surge robustecida 

porque consegue-se combinar um carMer simbolico e imaterial, sem equivalente na malha urbana ou 

na rede de cidades da sua area de influencia, com a concerta~ao das atividades economicas existentes 

com outras emergentes (anima~ao, lazer, turismo, cultura) e uma qualifica~ao da vivencia quotidiana das 

popula~oes. Por seu lado, 0 rio e um dos elementos fulcrais desta coesao ao conseguir a proeza de tomar 

as duas margens num so territorio, como acima ja ficou escrito. Por isso, este refor~o de centralidade 

do Centro Historico e inclusivo e integra Santa Clara, enquanto aguarda pelos investimentos na area 

envolvente aNova Esta~ao Central de Coimbra que, para alem de melhorar em muito as acessibilidades, 

qualificara significativamente a frente ribeirinha. Na verdade, 

"a afirma~ao da centralidade de Coimbra na Regiao e 0 robustecimento e eficiencia do seu modelo 

urbano dificilmente se conseguirao atingir sem 0 fortalecimento do Centro Historico, que deve cons

tituir-se como 0 elemento central e unificador do sistema urbano policentrico, quer atraves da sua 

articula~ao com as outras polaridades da cidade, que 0 complementam, quer atraves da combina~ao 

e potencia~ao das suas voca~oes, que 0 diferenciam" (PARQUE EXPO, Parte I, 2012,10). 

Percebe-se uma importancia acrescida do Centro Historico que se reflete tambem na centralidade 

turfstica que Ihe e atribuida. °Plano Estrategico de Coimbra aponta 0 Turismo de Negocios, 0 Turismo 

de golfe e 0 Turismo ativo, como produtos a desenvolver, em fun~ao da qualidade da oferta. 

Importa referir que esta estrategia nao esta ausente do Centro Historico. Com certeza que a di

versidade da oferta esta difundida por toda a cidade (no caso do Turismo de negocios) mas encontra 

no Centro Historico os principais equipamentos (Auditorio da Reitoria da Universidade de Coimbra, 

Auditorio da Faculdade de Direito, Teatro Paulo Quintela (a necessitar de interven~ao urgente), Teatro 

Academico Gil Vicente - nas franjas do Centro -, a partir de 2033, com atras ficou referido, 0 novo Cen

tro de Congressos no Convento de S. Francisco, integrado na extensao do Centro Historico na margem 

esquerda do rio Mondego, eo projeto da Arena - da REFERllnvesfer Esta~ao B - que municiara Coimbra 

com equipamentos para eventos com mais de 1.000 participantes, de que hoje nao dispoe. Por seu lado, 

o Turismo de Golfe tem na Quinta das Lagrimas - simultaneamente uma atra~ao e um produto turistico 

- uma oferta de qualidade, bem acessivel e integrada no Centro Historico. Quanto ao Turismo ativo, se 

bem que ele esteja essencialmente na envolvencia da cidade (Campos do Mondego, Serra de Sica, Serra 

da Lousa, Paul de Arzila, Serra do Bu~aco - fazendo apenas referencia aos grandes elementos naturais 

envolventes), atividades nauticas no Rio Mondego e atividades radicais (com 0 arborismo na Mata do 

Botanico) sao tambem inclusivas ao Centro Historico. 

Pelo que fica dito deve depreender-se a grande qualidade e diversidade das valencias do Centro 

Historico de Coimbra, todavia, importa sublinhar mais dois ou tres elementos fundamentais. 
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Figura 7. Espa~os de potencial turfstico no Centro Hist6rico de Coimbra. 
Fonte: Adaptado de Plano Estrategico de Coimbra, V2, 2006. 

Assumindo 0 centro historico como principal area de valoriza~ao turistica de Coimbra, a tipologia 

que mais impera e a do Turismo Patrimonial e Historico (Figura 7), que tem no Centro Historico oseu 

ponto nevralgico, como se pode depreender pelo que foi sendo escrito ao lange deste texto. as 27 imo

veis classificados ou em vias de classifica~ao pelo IGESPAR, de um total de 54 imoveis classificados da a 

este espa~o "uma densidade patrimonial impar em Portugal e sustenta a Marca Coimbra na sua vertente 

de 'Cidade do Patrimonio'" (Plano Estrategico de Coimbra, V2, 2006). 

Esta leitura e corroborada pelo inquerito efetuado a popula~ao turista de visita acidade de Coim

bra, efetuado durante 0 ana de 2011, com a colabora~ao da Camara Municipal de Coimbra e da Area de 

Turismo do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras. Sabendo-se que a estada media do tu

rista e muito reduzida (nao chegando aos dois dias) e que existe uma grande diversidade e qualidade da 

oferta, importava saber como aumentar 0 tempo de permanencia do visitante. Esse desiderato implicava 

o conhecimento do perfil do turista. No ambito desse reconhecimento foi possivel verificar que, para os 

turistas, as atra~6es de Coimbra estao intimamente relacionadas com 0 Centro Historico, ancoradas na 

Universidade (Polo I). A Figura 8 permite confirmar que e 0 Centro Historico de Coimbra que mot iva a 

visita~ao, ja que tanto 0 Patrimonio Monumental, como a Vida Academica, asslm como a Topografia e u 

Mondego se referem a uma area bem identificada que corresponde aAlta e aBaixa da cidade (0 Centr 

Historico), corroboradas ainda nas referencias a Universidade e ao Centro Hist6rico como atra~6es. 

206 



Atra<;:<5es turfsticas de Coimbra (%) 

Outro Patrim6nio construido 

Patrim6nio Monumental • 

Universidade
 

Centro Hist6rico
 

Vida Academica
 

Topografia e Mondego • 

o 20 40 60 80 

Figura 8. Elementos de atra<;:ao segundo os turistas em visita a cidade de Coimbra. 
Fonte: Adaptado de Medeiros, 2012. 

o Velho Centro em reabilita<;:ao tem estado na base da diversifica<;:ao e do aprofundamento da ofer

ta turfstica, na area de Coimbra, associada aos produtos City-Break e Turismo Cultural e Urbano. Parece 

evidente que num futuro proximo, ate porque 0 Plano Estrategico para 0 Turismo (PENT Revisao 2) assim 

o prop<5e, havera um refor<;:o da competitividade da oferta do Patrimonio Religioso (material e imaterial) 

enquanto produto turfstico, atraves: da importfmcia de Santo Antonio e da sua rela<;:ao com os cruzios 

eo Convento de Santa Cruz; da valoriza<;:ao das festas da Rainha Santa Isabel, que liga 0 Centro Histo

rico entre as duas margens do Rio Mondego, unindo conventos; da presen<;:a da aurea da Irma Lucia, 

ancorada no Carmelo de Santa Teresa e na ordem das Carmelitas. E, tambem, de todo pertinente referir 

a importancia da cidade em termos gastronomicos. Se bem que na dependencia da sua Marca turfstica 

surjam 0 leitao, a chanfana, 0 espumante da bairrada, 0 pastel de Tentugal (para salientar aqueles que 

maior proje<;:ao apresentam), 0 Centro Historico concatena toda uma diversidade de do<;:aria associada 

aos conventos e tradi<;:<5es. 

Assim, a cidade de Coimbra organizada em torno de um velho centro rejuvenescido e qualificado 

em termos ambientais, socioeconomicos e, claramente, arquitetonicos e urbanfsticos, cresce cada vez 

mais em torno do rio e do Centro Historico Urbano (agora unindo as margens do Mondego). 0 velho 

centro esta hoje a conseguir a consolida<;:ao de uma estrategia de vanguarda na organiza<;:ao da cidade 

e regiao, com algumas vantagens comparativas perante os novas espa<;:os comerciais e 0 policentrismo 

emergente. A tradi<;:ao, a identidade e 0 fomento da experiencia participativa, sao elementos inovado

res fundacionais que utilizando 0 patrimonio monumental, 0 construfdo e 0 imaterial, fomentam uma 

densidade cultural e ludica de qualidade superlativa que torna 0 centro historico urbano num produto 

simultaneamente de tradi<;:ao e de inova<;:ao. 
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