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[coimbra ... ou o inverso! cidade, pianos e 
etapas do seu planeamento urbano ] 
joao paulo cardlelos 

Escrever sabre Coimbra e os seus pianos constitufa-se como solicitai;:ao ampla e aberta, 

proporcionando multiplas hip6teses de abordagem. Oesenhar a opi;:ao de resposta 

face a um enquadramento operative, no ambito da iniciativa que justifica esta publica91io1
" , 

resultou naturalmente de uma reflexao alargada em que a cidade, os pianos e os seus autores, 

os resultados encontrados e a realidade da gestao urbanfstica quotidiana, 

nao podiam ser separados. 

> Tratando-se de uma cidade antiga e tradicionalmente importante - terceira no sistema urbane 

nacional ainda ha apenas algumas escassas decadas - num quadro geo-polftico e estrategico 

que ja nao se desenha1'>, Coimbra foi alvo, ao longo da sua hist6ria urbana, de inumeras 

iniciativas reconfiguradoras, algumas das quais bastante significativas1
'
1
• 

> Estranhamente, o notavel crescimento que justificou em Portugal desde meados do sec. XIX, 

a necessidade e obrigatoriedade de uma planifica91io urbana1' 1, nao encontrou na cidade um eco 

que motivasse especial empenhamento na sua transforma91io controlada, em total assintonia 

com o estatuto e a reputa91io de cidade de primeira grandeza. Talvez o facto se deva 

a cristalizai;:ao que muito tardiamente se fazia ainda sentir, em resultado do imenso poder 

e das pressoes, alternadamente reformistas e conservacionistas, das instituii;:oes religiosas aqui 

estabelecidas - associadas a uma significativa transferencia de poderes, competencias e 

propriedades, aquando da extini;:ao das ordens religiosas, 

para os colegios ea Universidade - criando um centre decis6rio alternative, 

com reflexes ainda senslveis no actual equilfbrio de poderes. 

> Como advento recente da democracia, desde 1974, e dos poderes administrativos autarquicos, 

que progressivamente foram reclamando responsabilidades e competencias que nao 

cabe aqui avaliar, foi-se fori;:ando uma descentraliza91io decis6ria que se opoe sistematicamente 

ao poder central e aos seus servii;:os satelites, que a Universidade de Coimbra integrava 

ate ha bem pouco tempo, e a recem estabelecida "autonomia administrativa". 
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> Mas o poder central nao esqueceu a cidade e, desde finais de seculo passado, 

ela foi conhecendo as sucessivas etapas da experiencia de planificai;:ao urbanfstica1
'
1 que o 

Estado ia proporcionando ao pafs. 

> Sucederam-se assim cinco mementos principais, marcados por outros tantos pianos, 

que constituem a marca dos diversos contextos hist6ricos e s6cio-pol fticos 

que lhes deram origem. A actualidade remata este ultimo quadro do planeamento da cidade, 

que nil.a sendo exemplo isolado reflecte de algum mode a falta de preparai;:ao tecnica 

e um grande afastamento do debate cientffico, que nesta materia distingue o discurso politico, 

tantas vezes tentadoramente enganador, face a uma realidade que se nil.a deixa ja iludir com as 

aci;:oes isoladas e mal preparadas de uma gestao desconcertada. 

A ausencia de uma real integrai;:iio de ideias, programas, estrategias, recursos e obras, 

revela-se esclarecedora no desenho urbane. 

> 1. Como cidade referencia no sistema urbane nacional Coimbra herdou, 

de um ponto de vista meramente quantitative, uma experiencia de planeamento notavel. 

Contudo, esta real idade excepcional, de um complete preenchimento das varias etapas do 

planeamento urbane recente - entenda-se contemporaneo - revela-se hoje enganadora 

face a uma realidade que pouco ou nada beneficiou deste imenso esfori;:o tecnico-profissional. 

Envolvendo alguns dos mais sonantes names do panorama urbanfstico a actuarem no pafs, 

a cidade reflecte uma grande desarticulai;:ao, onde concepi;:oes distintas, 

uma topografia complexa e uma gestao indiferente, marcaram definitivamente 

um territ6rio de desenvolvimento diffcil, grande crescimento e urbanizai;:ao selvagem e 

desenfreada, e de desenho imperceptfvel ou quase totalmente inexistente. 

> Paradoxalmente, a experiencia inovadora e progressista que acompanhou o crescimento e 

desenvolvimento da primeira cidade universitaria portuguesa nunca a abandonou, 

e as experiencias percursoras da Rua da Sofia e dos novos Colegios, 

ou da renovai;:ao pombalina da "Alta Universitaria", sucederam-se nao menos importantes 

exercicios de planeamento urbano civil. Ainda hoje, e a luz de uma reforma "recente" 

da mesma "Alta Universitaria", pelo Estado portugues a partir dos finais da decada de t rinta, 

ou das mais recentes expans6es em novos polos, de que a expansao sul - Polo II -

constitui desenvolvimento urbane referencial , se percebe a importancia, 

e simultanea excepi;:ao e marginalidade, que separam o planeamento da 

universidade do planeamento da cidade. 

> Esta modelai;:ao sucessiva, por justaposii;:ao de "projectos estanques", 

somat6rio de modelos, concepi;:6es e autores, revela-se um conjunto simultaneamente 

desanimador e, precisamente por isso mesmo, tecnicamente estimulante. 

A inexistencia quase absoluta de uma "cidade classica", de raiz moderna e oitocentista, capaz de 

agregar e reformular as contribuii;:oes medievais anteriores e os novas desenvolvimentos, marca 

em absolute os dois principais mementos urbanos: por um lado a "Alta" acastelada e a "Baixinha" 

comercial que se constitufram como cidade total ate ao advento do presente seculo; 



por outro, as expans6es exteriores aos dois nucleos referidos - ja profundamente marcados pelas 

desloca96es dos colegios, que nao cumpre aqui apreciar - que em crescimento lento, 

mas contfnuo e seguro, se apropriaram de todos os espa9os envolventes, 

sobretudo ap6s a expropria9ao que no final do seculo XVIII veio libertar as propriedades 

das ordens eclesiasticas - muito marcantes na cidade - das suas cercas, 

que tanto a espartilhavam. 

> Em consequencia directa, um rapido alastrar em "mancha de oleo" pelo territ6rio imediato, 

sabre as principais vias de acesso e as encostas melhor expostas e localizadas. 

0 seculo XX acrescentou densidade, modificou as tecnicas e as tipologias constru fdas e, 

por fim, foi perdendo alguns dos criterios qualitativos que referenciavam os crescimentos 

anteriores, ocupando ja sem qualquer principio os espa9os intersticiais. 

> 2. Nao foi, contudo, a ausencla de regras disponfveis ou de princfpios reguladores, 

que pactuou com este crescimento aleat6rio. Os projectos e os pianos sucederam-se e s6 a 

sistematica desadequa<;ao dos mesmos as realidades locais pode explicar a cidade presente. 

> Quando o Estado, legislador, recomendava em 1864 a prepara<;ao dos primeiros 

pianos urbanisticos nacionais - vocacionados para a correc<;ao pontual ou extensiva de 

alguns problemas das principais areas metropolitanas - quase sem qualquer impacto real 

na experiencia urbanfstica portuguesa, Coimbra, coma Lisboa e o Porto, experimentava entao o 

esfor<;o solicitado de "embelezamento e melhoramento urbano" que lhe era pedido. 

A Avenida Sa da Bandeira surge neste contexto jurfdico, da anterior publica<;ao, 

em Janeiro de 1865, do Decreto-Lei que configura os "Pianos Gerais de Melhoramentos", 

sendo exercfcio tardio de articula9ao da cidade medieval com a cidade nova -

e com as povoa96es e expans6es que delimitavam a sua coroa exterior -

para onde apontava novos arruamentos. Com regras de desenho e remates bem definidos, 

utilizando a cerca liberta do Mosteiro de S.'" Cruz, vai ligar o Jardim da Sereia, 

dos antigos manges, a baixinha comercial e ao centro administrativo (nao completamente). 

0 projecto reflecte ja entao uma postura informada, onde o modelo importado do 

"boulevard haussmaniano" se percebe distintamente. Em paralelo, as interven96es de 

cria9ao do nova Parque Urbano, junto ao rio, e a constru<;ao da Esta<;ao Central, 

podem rever-se coma parte desta estrategia urbanfstica. 

> A dimensao extensivamente planeada da cidade estava, no entanto, reservada para a 

etapa seguinte, ja em finais dos anos trinta, pela mao do entao Ministro das Obras Publicas, 

Eng. Duarte Pacheco. 

> 3. Depois de legislar de nova, em 1934, agora sob re "Pianos Gerais de Urbaniza9ao", 

num primeiro mandate e com o auxflio de Alfred Agache, ele convida out ros mestres urbanistas 

da escola parisiense, e do Institute de Urbanismo, e vai imp6-los por modelo administrative, 

obrigando as cidades a um enorme esfor<;o sistematico que, no final, 

se pode considerar coroado de exito<". 
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> Partia-se da total ausencia de quadros tecnicos ou levantamentos topograficos, 

para uma nova etapa que vai definitivamente marcar a consciencia do planeamento nacional, 

destacando-se como um dos mais relevantes mementos do planeamento europeu, 

pelo menos em termos quantitativoscn. 

> Chega assim a Portugal ea Coimbra (em 1938) Etienne de Groer, sendo a segunda escolha do 

ministro que, agora em segundo mandate, perdera A. Agache. 0 urbanista, 

antigo colaborador daquele, vai ser um dos mais importantes percursores e mentores do novo 

"urbanismo portugues'', que o Estado Novo vai promover. Transporta com ele uma ideia 

de sfntese informada, talvez menos abrangente do que a de Agache, mas certamente 

mais determinada nos modelos e concep96es adoptados. Sendo homem cuja experiencia 

de vida e nacionalidade sao complexas18
' - polaco de origem, russo de formai;:ao e, 

por adopi;:ao, trances e portugues - detem uma s61ida formai;:ao academica pelas escolas russa 

e francesa, sendo experiente e culto de um modo vagamente culturalista. 

Vai ensaiar no piano de 1940, para Coimbra, a sua convic9ao modelar de uma cidade-jardim, 

em contexto totalmente adverso. 

, Este primeiro grande piano urbanistico para "Urbaniza9ao, Embelezamento e Extensao" 

da cidade de Coimbra - como foi mais tarde oficialmente designado, aquando da sua aprova9ao 

final em 1948 - e ambicioso e verdadeiramente reformador, esbarrando desde logo com a 

realidade socio-econ6mica local e com a marginalidade universitaria, 

que o Estado portugues retira do processo - ou o urbanista, para evitar pronunciar-se 

sobre a atitude que se desenha, perante o pat rim6nio construfdo e arqueol6gico afectado pela 

interven9ao entregando a encomenda a um outro projectista. 

> O piano afirma, curiosamente, um conhecimento completo das ideias iniciais do pro)ecto para as 

cidades-jardim, que denota aprendizagem anterior a divulgai;:ao que se vai vulgarizar 

em Fran9a - onde impera a ideia de bairro ou extensao pontual e controlada - e vai aplica-la 

com rigor, levando o conceito a extensao em nucleos satelites, sobre povoa96es ou 

nucleos exteriores preexistentes. Conjuntamente, a ideia de moradia unifamiliar em lote amplo 

e a exigencia infra-estrutural pesada, para uma adaptai;:ao do modelo a topografia dificil, 

vao condenar a aplicabilidade e o sucesso deste piano, que transportava ainda uma 

sfntese exemplar da revisao crftica da cidade classica oitocent ista e uma pertinente 

assimila9ao do movimento "City Beautiful", que se ia tornando conhecido a partir 

da divulgai;:ao da experiencia americana. 

> Metodologicamente, a atitude do urbanista sera inquestionavel, no cuidado, 

rigor e pertinencia do suporte te6rico e estatistico que justifica cada imposii;:ao 

regulamentar ou desenhada. 

> Aqui, os quase exclusives desenhos planimetricos, em escalas variadas e com 

algumas incurs6es de pormenor, na escala 1: 1000, a que se associa a representai;:ao da solu9ao 

para a proposta Avenida de Santa Cruz, sao reveladores de uma consciencia da etapiza9ao 

possfvel do planeamento e da necessidade de um tratamento adicional da forma urbana, 

possivelmente herdada da experiencia francesa de M. Poete e seus correligionarios. 



Tambem a proposta vincada e conscientemente zonada, do ponto de vista funcional , 

coloca Greer no quadro do conhecimento sincr6nico da vanguarda do planeamento germanico. 

> E pois de um arquitecto-urbanista tecnicamente s61ido e seguro qua nos da notfcia 

este primeiro piano integral para a cidade! 

> 4. A necessidade de adequayao do piano de Greer, que se revela necessaria quase 

a partida pelo desajuste a realidade, vai encontrar em Antao de Almeida Garrett o continuador, 

para duas revisoes sucessivas, de 1957 e 59 (preparadas entre 1951 e 1959), 

que reconhecendo as principais dificuldades do piano anterior redimensiona cadastros, 

corrige e articula novas liga9oes e clarifica necessidades de modificayao infra-estrutural, 

que nalguns casos sac ainda hoje apontadas como necessarias. 

Dez anos depois de Greer, o Eng. Garrett pretende oferecer mais ainda, em espa90 industrial, 

em bairros residenciais, em capacidade construtiva e diversidade tipol6gica, 

sem contudo alterar substancialmente a matriz original. Relor9avam-se as ideias de 

higienismo e embelezamento mas, paradoxalmente, a informa9ao 

sobre o desenho das solu9oes formais come9ava a escassear. 

> Ao evoluir do quadro politico e legislativo, e da orienta9ao ministerial - sem Duarte Pacheco 

desde 1943, agora substitufdo por Cancela de Abreu - o urbanismo portugues 

cai num impasse determinativo, pela conversao dos pianos em ante-pianos (1946), 

com a subsequents perda de valor e capacidade de vfnculo. Tambem, por razoes diversas 

mas associadas, a qualidade da encomenda e das respostas tecnicas come9a a degradar-se. 

> Sucede a falta de objectividade e clareza a inutilidade instrumental dos pianos que, 

de um modo geral, sao juridicamente desvalorizados! 
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> 5. Esta ambiguidade instalada vai abrir caminho para uma nova tentativa, de nova percursora, 

em Coimbra. 0 piano, de que e autor o Eng. Costa Lobo, 

e por ele designado de piano de gestao, e revela a ambi~ao de uma 

operacionalidade ainda nao encontrada. 

Este Plano Geral de Urbanizai;:ao, terminado em 1974, assenta na expressa 

necessidade de um conhecimento alargado da situa~ao global do concelho, 

que vai ser alvo de urn estudo prirneiro e de algum modo simultaneo, 

conclufdo coma piano concelhio - figura de piano inexistente - em 1970. 

> A rnetodologia, o modelo formal e a encomenda sao inovadores, ja a sombra de uma mudani;:a 

polft ica que se adivinha. Os resultados sao diversos na apresentai;:ao e conteudos, 

revelando corno novas, alitudes que nalguns casos se mostravarn implfcitas nos pianos 

anteriores. E, contudo, determinative de forma clara e radical, recorrendo acima de tudo a indices 

de majorai;:ao da capacidade construtiva, que se revelam polemicos, tornando-o porventura o 

mais contestado de todos os pianos para a cidade" 1
• 

> A caminho da dernocracia, que acabara por apanhar o p iano da cidade 

em lase de conclusao para posterior apreciai;:ao, 

urge compreender as novas responsabllidades administrativas e os meios disponiveis 

(ou indisponrveis) para operar essa reforma. Seo piano de zonamento funcional 

havia sido ja experirnentado, o novo controlo por recurse a rfgidos limitadores maximos, 

em indices que percorrem toda a extensao urbana e concelhia, 

surge numa aparente antecipai;:ao ao seguinte modelo legislative. 

> 6. A legislai;:ao de 1982 - que introduz o Plano Director Municipal - vem consagrar definitivamente 

a gestao concelhia coma modelo de planeamento, que assim se alarga a totalidade 

do territ6rio nacional, alheando-se definitivamente dos instrumentos de desenho 

que ate entao o acompanhavam - em maior ou menor dose, ao sabor da formai;:ao e 

convici;:ao dos urbanistas - e que muito auxiliavam ao esfori;:o de controlo administrative e gestao 

do territ6rio urbano municipal, permitindo uma facil aproximai;:ao visual, 

por simulai;:ao, das realidades futuras em proposta. 

> A estrutura municipal passa agora a assegurar internamente a resposta, 

num modelo de planeamento administrativo e tecnocratico, onde ja sob a formulai;:ao legislativa 

de 1990 se associam pianos concelhios, pianos parciais de urbanizai;:ao, e de pormenor - PDM, 

PU e PP, sob o dec.-lei 69/90 - que procuram servir antes de mais os interesses polfticos da 

gestao. A aprovai;:ao superior e o acompanhamento da realizai;:ao dos 

novas pianos de urbanizai;:ao, progressivamente mais diffcil e demorada, 

vai atrasar a aprovai;:ao do actual piano, em vigor, para 1995. 

> 0 somat6rio de todos os pianos existentes, aprovados ou nao superiormente, 

bem como a sua coordenai;:ao e articulai;:ao, sao hoje merecedores de uma apreciai;:ao e 

avaliai;:ao crfticas que s6 poderao decorrer de uma ampla e rigorosa divulgai;:ao dos mesmos. 

Tai nao acontece desde a publicai;:ao do piano de Groer ea ambigua publ icai;:ao do 

Plano Director Municipal em 1993'101
, associa documentos diversos e quase sempre 



nao aprovados, quer pela pr6pria Camara quer pelo Ministerio da tutela, 

confundindo valencias. 

> 7. A cidade planeada resulta numa amalgama de exercfcios de que o desenho se foi 

progressivamente afastando. Se alguns estudos ou projectos pontualmente o consagram, 

a nao execui;;ao ou concretizacao dos mesmos, e das obras que preveem, permite esquece-lo. 

Nos pianos mais recentes, de Costa Lobo e dos servii;;os tecnicos do municfpio - de algum modo 

tambem nos anteriores - remete-se sempre a imagem urbana para pianos de pormenor 

que raramente o sao, onde os desenhos, que surgem coma esboi;;os ou 

maquetas de pequenos fragmentos urbanos, soltos e desarticulados, 

sao portanto inuteis, sobretudo se nos colocamos numa perspectiva de gestao, 

onde se impoem como necessarias a objectividade e clareza. 

> Dos fundamentos e inteni;;oes herda-se um programa rico, ate agora pouco desenvolvido: 

do estabelecimento de uma renovada relai;;ao com o Mondego; da construi;;ao do "Plano Verde", 

sugerido por Costa Lobo e estudado parcialmente por reputados paisagistas, 

sem continuidade pratica; de uma necessaria recuperai;;ao e revitalizai;;ao das areas centrais, 

a miscigenar funcionalmente ja desde Garrett; de uma urgente requalificai;;ao das periferias; 

afinal, de um sem numero de discursos que se banalizam num amplo leque de 

inteni;;oes urbanfsticas mais ou menos vulgares. lmperiosa, pela excepcionalidade de 

valores envolvidos, a valorizai;;ao do imenso esp61io monumental, arqueol6gico e arquitect6nico, 

que se pode constituir coma superior mais-valia. 
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> 8. A transic;:ao de um modelo de planeamento ou urbanismo de Estado, 

para um outro supostamente municipal e democratico, nae encontrado, qua se revela 

tecnocratico e administrative, coloca Coimbra num paralelo comum a maioria das cidades 

portuguesas, das quais se distingue cada vez menos, quantitativa ou qualitativamente. 

A universidade e o patrim6nio construido adivinham-se come principais indutores 

da tao necessaria especializai;:ao, qua pode garantir a diferenc;:a. 

> A necessidade evidente do desenho - apanagio de um planeamento projectado de 

urbanistas-arquitectos, que estiveram praticamente ausentes na experiencia urbanlstica 

recente da Coimbra contemporanea - ea arma alternativa a uma gestao baseada em 

quantitativos limite, que se podera constituir, aparentemente, come importante 

hip6tese redentora de significados e significantes urbanos de mem6ria ja longinqua. 



(1) Workshop: Coimbra>Um novo mapa 

(2) Var a asta prop6slto a racente antrevista de Jorge Figueira "Ok #Tecnlco (Alexandre Alves Costa vs Gon9alo Byrne)", in ECDJ 2, aldlarq, 

fctuc dapartamento de arquitectura, Colmbra. 2000, pag.98. 

(3) Nao sara despropositado raferir as varias lnterven90es qua marcam as sucassivas renova90as dos aspayos universitarios, desde a Rua da 

Sofia as lntervenyoes do Estado Novo, na Alta Universltarla. 

(4) Ler sobre este assunto "Pianos de Urt>anlzaQAo a epoca de Duarte Pacheco", de Margarida Souza LObo, co-edi¢o DGOTDU e 

FAUPpublicaQOes, Porto, 1995. 

(5) Sabre a etaplzayilo dos primeiros pianos de urbanlzayao de Colmbra e lndlspansaval a consulta do astudo de Lusitano dos Santos, Pianos 

de Urbanizacao para a cidade de Colmbra, publicado pelo Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra, 1983. 

(6) Var sobre o assunto a obra Ja citada, de Margarida Souza Lobo, pag. 40. 

(7) Idem pag(s). 145, 219 e seguintes. 

(8) Ver de Lusitano dos Santos, Etienne de GrOer, In separata da revista Munda 2, Colmbra 1981. 

(9) Lusltano dos Santos, In Pianos de Urbanizay!lo para a cldade de Colmbra, em adl¢o do Museu Naclonal Machado de Castro de 1983. 

(10) AAVV,Ravista Ecdj 2, edi9ao eldlarq, fctuc departamento de arquitectura, Coimbra, 2000. 
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