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1. ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PLANO 

0 Plano Director Municipal de Lisboa e constitufdo pelos seguintes elementos: 

1. Elementos Fundamentais 

1.1. REGULAMENTO 

1.2. PLANTA DE ORDENAMENTO 

a) Classifica~o de Espa9os - esc: 1:10.000 

b) Componentes Ambientais I -esc: 1:10.000 
Componentes Ambientais II- esc: 1:10.000 

c) Unidades Operativas de Planeamento e Gestao - esc: 1:10.000 

d) Inventario Municipal de Patrim6nio - esc. 1: 5. 000 

1.3. PLANTA DE CONDICIONANTES 

a) Patrim6nio Oficialmente Classificado - esc. 1: 10.000 

b) Patrim6nio Oficialmente em Vias de Classifica9ao- esc. 1:10.000 

c) Outras Servid6es e Restri96es de Utilidade Publica - esc. 1:10.000 

2. Elementos Complementares 

2.1. RELAT6RJO 

2.2. PLANTA DE ENQUADRAMENTO 

3. Elementos Anexos 

3.1. ESTUDOS SECTORIAIS (ver Anexo) 

3.2. PLANTA DA SITUA9AO EXISTENTE 



2. QUADRO LEGAL 

A proposta do Plano Director Municipal de Lisboa que se apresenta foi 
mandada elaborar pela Cfunara Municipal pela sua delibera<;ao n° 291190, de 
14 de Agosto de 1990, a qual estabelecia as Bases Progrrumiticas, o Processo e 
os calendarios de realiza<;ao. 

A Proposta de PDM foi realizada no ambito do processo estabelecido pelos 
D.L. 69/90, e D.L. 211/92, Diplomas que enquadram as frnalidades, 
elabora<;ao e aprova<;ao dos Pianos U rbanisticos em Portugal. 

---
A Proposta responde e obedece a todos os objectives, preceitos e formalidades 
estabelecidas pelos referidos Diplomas mas nao se limita, estritamente, a tal. 
0 Plano Director Municipal para uma cidade-capital como Lisboa, nos anos 
90, tern de ser, para alem de urn normative do uso dos solos, tambem urn 
instrumento operative da gestao municipal, necessariamente complementado 
com o Plano Estrategico, a montante, e pianos de urbaniza<;ao, pianos de 
pormenor e Projectos Urbanos, a jusante. 

3. SISTEMA DE PLANEAMENTO E PROCESSO DE ELABORACAO 

A elaborac;ao 
Estrategico com 
seguinte esquema: 

do PDM foi inserida num processo de Planeamento 
3 vertentes fundamentais articuladas de acordo com o 
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0 Programa de elabora<;ao do PDM, estabelecido pelas Bases aprovadas pela 
Camara em 14 de Agosto de 1990, fundamentou-se numa aprofundada analise 
da situa<;ao do sistema urbano da cidade e do seu enquadramento na Regiao 
Metropolitana e das exigencias e condicionalismos da gestao urbanfstica do 
Municipio, nos anos 90. 
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Metropolitana e das exigencias e condicionalismos da gestao urbanistica do 
Municipio, nos anos 90. 

Assim, para alem de fundamentar as Propostas num diagn6stico e 
enquadramento prospectivo da cidade - fornecido pelo Plano Estrategico - os 
trabalhos do PDM foram estritarnente articulados com os trabalhos em curso, 
em 1990/91, da elabora~o do Plano Regional de Ordenamento do Territ6rio 
para a Area Metropolitana de Lisboa (PROTAML). Por outro lado, os 
trabalhos foram coordenados com os da elabora~ao de 18 Pianos de Pormenor 
para diferentes Zonas da cidade, cuja execu~ao e aprova~ao se tern processado 
ao Iongo dos ultimos 3 anos. 

Simultaneamente, o processo de elabora~o do Plano Director Municipal foi 
estritamente articulado com a gestao urbanfstica da responsabilidade da 
Direc~o Municipal de Planeamento e Gestao Urbanistica (D.M.P.G. U.). 

Acrescenta-se que, no ambito da compatibiliza~o regional, para alem da 
articula~o com o PROT AML, foram realizadas diversas reuni6es de 
conjunto, ou bilaterais, com Municipios vizinhos, no sentido de coordenar 
metodologias e propostas em dominios sectoriais especificos. 

A Proposta do PDM, que se apresenta, sendo da responsabilidade tecnica de 
uma equipa central coordenada pela Dir~o de Planeamento Estrategico 
(DPE) contou para o seu desenvolvimento com o trabalho de diversos 
especialistas e equipas profissionais, nos diversos domfnios sectoriais do 
urbanismo . 

Em Anexo apresenta-se a constitui~o da Equipa do PDM, as colabora~s e 
lista de Estudos e Pianos Sectoriais produzidos. 

No processo de elabora~ao realce-se o faseamento de interac~o com o Plano 
Estrategico e com o PROT AML. 

-0 Plano Estrategico estabeleceu, em infcios de 1992, o modelo de 
desenvolvimento urbano para Lisboa e as respectivas orienta~6es 

fundamentais. Com os trabalhos do PROT AML compatibilizaram-se, na 
devida altura, as propostas de rede urbana funcional para o territ6rio da 
Regiao. Essa coordena~o processual e o acompanhamento permanente dos 
trabalhos pela Comissao de Coordena~ao Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
garantem a Proposta do PDM de Lisboa urn adequado enquadramento regional 
e inter-municipal, num territ6rio que constitui urn complexo urbano
metropolitano exigindo instrumentos e propostas urbanisticos de conjunto e 
municipais devidamente compatibilizados . 

0 processo de elabora~o das Normas Provis6rias do PDM, cujos trabalhos de 
elabora~o e aprova~o decorreram, fundamentalmente entre Maio de 1991 e 
Abril de 1992, constituiu a oportunidade para "testar" regras e instrumentos 
de gest.ao urbanistica para uma cidade em profunda mundan~. 
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As Normas Provis6rias do PDM foram publicadas no Diario da Republica em 
30 de Junho de 1992. 

Os trabalhos do Plano Director deram origem para alem de diversos Relat6rios 
Sectoriais intermediarios, a urn Relat6rio de Progresso, global, produzido em 
Julho de 1992, amplamente discutido pela Verea~o e Servic;os Municipais. 

Nos termos da legisla~o em vigor e das deliberac;6es camanirias, os trabalhos 
do Plano Director Municipal foram acompanhados e analisados pelos 
seguintes orgaos e instituic;6es: 

- Comissao Tecnica de Acompanhamento (CT A) - constitufda por 
representantes de 16 organismos da Administrac;ao Central e das Empresas 
Publicas de Transportes e Servic;os de Lisboa, Comissao presidia pelo 
Vice-Presidente da CCRLVT, Sr0 Arq0 Biencard Cruz; 

- Comissao de Urbanismo da Assembleia Municipal - que analisou os 
documentos de trabalho e a Proposta Final nas diferentes fases de 
elabora~o; 

- Comissao Municipal para o PDM, constitufda pelo Presidente da Camara 
e pelos Vereadores com Pelouro e tecnicos por eles designados; 

- Mesa do Plano - constitufda por todos os Vereadores e Directores 
Municipais designados; 

- Servi~os 1\-tunicipais, das diversas areas, que individualmente ou em 
conjunto colaboraram e apoiaram os trabalhos do PI?_¥ e se pronunciaram 
sobre as respectivas propostas intennedias; 

- Associa~oes ProiJSSionais e Organiza~oes representativas, dos principais 
sectores sociais, econ6micos e culturais da cidade que foram auscultadas 
em diferentes fases do Processo, e, particulannente, sobre o Ante-Projecto 
de Plano, produzido em Abril de 1993. 

Para alem de diversas reuni6es de debate das Propostas, essas Organizac;6es 
produziram e entregaram ao Municipio contributos escritos que foram 
devidamente apreciados e considerados na Proposta Final. 

Esses contributos encontram-se organizados em Dossier proprio dos Estudos 
que integram os apoios da Proposta de Plano. 
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5. CONDICIONALISMOS PARA A ELABORA<;AO 

A elabora<;ao do Plano Director Municipal depara-se com multiplas 
dificuldades e condicionalismos, de natureza pratica e legal, a saber: 

a) Completa desactualiza<;ao dos instrumentos do Planeamento existentes, em 
1990, inexistencia de iniciativas quanto a elabora<;ao do novo PDM, 
previsto por Lei, e falta de apetrechamento dos servic;os e estruturas do 
Municipio, para o realizar; 

b) Inexistencia de informac;ao de base - estatistica, cartogr.ifica, estudos 
sectoriais, etc. -para realizar o PDM. 

, 
E de relevar o facto de os resultados do Censo de 1991 nao terem sido 
praticamente utilizados por nao estarem disponiveis, apesar das diversas 
diligencias feitas junto do INE; 

c) A falta de urn Plano Regional, concluido e aprovado, plano ao qual 
competiria defmir as malhas estruturantes e as hierarquias funcionais, de 
equipamentos, etc., do territ6rio. A inexistencia de tal instrumento faz com 
que se mantenham indefinic;5es sobre quest6es fundamentais e, 
particularmente, se continuem a processar decis5es sem o adequado 
enquadramento sistemico, frequentemente, conflituam com OIJ90eS , 
anteriormente consensualizadas. E exemplo paradigmatico destas situac;5es 
o sistema de grandes infraestruturas de transportes que articulam Lisboa 
com a area Metropolitana; 

d) a existencia de multiplas tutelas sobre o territ6rio municipal, com fortes 
implicac;5es no ordenamento pratico da cidade, situac;5es relativamente as 
quais a capacidade de coordena<;ao e de compatibilizac;ao do Municipio e 
muito reduzida. 

As areas portucirias, do patrim6nio, das infraestruturas e sistema de 
transportes, sao exemplos ilustrativos desses condicionalismos. 

, 
E de assinalar que o processo de elabora<;ao do PDM de Lisboa constituiu 
uma experiencia intensa e rica de dialogo, contactos e coopera<;ao entre o 
Municipio e os diferentes Organismos responsaveis pelas diferentes 
problematicas e investimentos na cidade. Processo do qual ressalta a 
disponibilidade de todos para o melhor planeamento e ordenamento da 
cidade. 

Contudo pretende-se, com as notas precedentes, assinalar as insuficiencias e 
desconex6es dos sistemas de informa<;ao, de decisao e de coordenac;ao 
(inter) institucional que implicam com o Ordenamento e a Gestao do 
Territ6rio Municipal. 
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1. A CIDADE E 0 PLANEAMENTO URBANO NUM 
CONTEXTO DE MUDANyA 

As cidades parecem atravessar uma fase paradoxa! da hist6ria do seu 
desenvolvimento. 

Por urn lado, e evidente que as cidades - e as Regi6es Metropolitanas -
entrararn num perfodo de forte afrrma~o na cena politica e econ6mica 
internacional, ganhando autonomia de a~o e protagonismo relativamente aos 
paises de que fazem parte; mas, por outro !ado, as cidades e as estruturas 
urbanas vivem uma profunda crise nos seus fundamentos sociais, ao nivel dos 
elementos funcionais, das condi~5es de vida que proporcionam aos seus 
cidadaos, do modelo e suportes da gestao fmanceira, administrativa e 
urbanfstica. 

Sendo o planeamento urbano uma metodologia e urn instrumento de 
ordenamento e gestao das cidades, ele nao poderia ficar imune as altera~5es 
dos "organismos" e dos contextos aos quais se aplica. Desde ha longos anos 
que a gestao esta na ordem do dia: que planeamento num contexto de 
grandes e aceleradas mudan~ ao nivel dos valores (culturais, sociais e 
econ6micos) societais urbanos . 

1. 0 CRESCENTE PROTAGONISMO DAS CIDADES 

A crescente urbaniza~ao da popula~o- concentrada em espa~os territoriais 
cada vez mais alargados e densos (metropoliza~ao); a mundializa~o das 
economias, cujo processo tern como principal suporte as cidades como 
locais de produ~ao e intercambio; o enfraquecimento dos Estados - na~ao e 
das fronteiras entre paises; e o inexocivel avanc;o das telecomunica~5es 
sao, entre outros, factores decisivos para conferir as cidades - e as regi6es 
metropolitanas - urn papel mais relevante e decisive no novo mapa 
mundial, com particular evidencia para o contexte europeu. 

As cidades-metr6poles constituem, hoje, complexes e diversificados 
sistemas de actividades econ6micas, populacionais, sociais e culturais. 

A crescente terciarizac;ao das sociedades nao faz mais do que acentuar o 
papel das cidades. 

Pela sua natureza relacional, os servi~os, como actividade econ6mica 
relevante, tern urn perfil quase exclusivamente urbano. E tambem 
constituem, na actualidade praticamente a unica base de expansao das 
cidades. 
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A tendencial transic;ao da "era da maquina" para a "era da informac;ao" 
acentua o papel dos grandes centros urbanos, particularmente das suas 
massas criticas em ciencia e tecnologia, como polos difusores de 
informac;ao, cultura e inovac;ao. 

Por outro lado, as cidades e as areas metropolitanas como instituic;6es 
politicas e administrativas assumem urn papel decisivo na organizac;ao das 
condic;6es de vida quotidiana dos cidadaos e na actividade econ6mica. A 
este nivel, a cidade e uma entidade determinante, quer pela dimensao dos 
seus orc;amentos quer pela influencia que exerce sobre a actividade doutros 
parceiros - politica de obras, adjudicayao da prestac;ao de servic;os, apoio na 
reconversao e constitui<;ao de novas actividades e na atracc;ao e fomento de 
empresas. 

2. A COMPLEXIFICA<;AO DOS SISI'EMAS URBANOS 

Mas se e crescente o protagonismo das cidades, tambem e evidente, hoje, 
por todo o lado, a crise do modelo de crescimento urbano e metropolitano 
que ate ha poucas decadas se apresentava com urn ritmo mais ou menos 
linear. 

Urn desenvolvimento que se prefigurava como gradualmente crescente e 
continuo, baseado no sistema fordista de produc;ao e apoiado pelo 
planeamento urbano funcionalista. 

Os anos 70 assistiram a perda de ilus5es sobre a abundancia e a 
inesgotabilidade dos recursos, designadamente dos recursos energeticos, 
que sao cada vez mais o suporte principal de toda a actividade humana e 
urbana. Terminou o ritmo acelerado do crescimento econ6rnico e dos 
centros urbanos que se verificara, ininterruptamente, desde infcios dos anos 
30. -
As sociedades e as cidades complexificaram-se e o planeamento deixou de 
viver das suas "certezas" baseadas em tendencias projectivas dos 
parametros do crescimento e do ordenamento urbanos. 

As ilus6es liberais dos anos 80 - que pretenderam fazer crer que urn 
mercado Iiberto das "peias" da intervenyao do sector publico e do 
planeamento faria emergir urn novo periodo de racionalidade e crescimento 
econ6micos - parece hoje uma pagina volvida da hist6ria. De efeitos mais 
nocivos que os do modelo de planeamento centralizado e fixista dos anos 
40/60. 

As cidades estaveis de outrora, de centro hist6rico singular e polarizador, 
com fortes elementos identitarios, deram Iugar a metr6poles com estruturas 
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dispersas, e elementos comunitarios difusos de multiplos centros, fen6meno 
para o qual o autom6vel foi factor decisivo. 

A imigra<;ao massiva para as cidades, de nacionais e estrangeiros, a crise 
econ6mica, o desemprego crescente, a segrega~ao e a exclusao sociais 
complexificaram e fragilizaram as estruturas e a coesao urbanas. 

3. CRITERIOS DO NOVO PLANEAMENTO URBANO 

A salvaguarda dos recursos naturais, a valoriza~ao dos factores ambientais, 
a economia de energia e a austeridade constituem-se, hoje, como 
pressupostos de trabalho fundamentais para a gestao da cidade ( e das 
sociedades). A complexidade, a heterogeneidade, a conflitualidade, os 
desiquilibrios s6cio- -urbanfsticos e a incerteza sao constantes que a 
gestao urbanfstica tern de levar em conta. 

Este contexto nao rejeita, nem dispensa, o planeamento urbano como 
pretendem OS liberais, mas Obriga a revisao do metodo e dos ObjectiVOS 
disciplinares. · 0 planeamento tern de ser mais estrategico, processual e 
flexfvel. Sobretudo mais aberto, comunicativo e interactive, acolhendo e 
incrementando a participa~o dos cidadaos e das suas organizac;6es, bern 
como dos agentes econ6micos. A flexibilidade nao deve, porem, significar 
constante muta~o dos parametros em que assenta o planeamento. Preservar 
o passado e salvaguardar o futuro implicarn que certas condicionantes 
tenham urn elevado grau de pennanencia: todas as que se destinam a 
defender o patrim6nio natural e construfdo, por urn lado, e a garantir urn 
equilibria ecol6gico sustentavel, por outrol. Os restantes condicionantes 
podem e devem adaptar-se as prioridades estrategicas de ocupa~ao do solo e 
ao aproveitamento, tao sinergetico quanto possfvel, das novas 
oportunidades de qualificac;ao do tecido urbano. 

--
Exige-se uma forte coordena~o intersectorial ao nfvel dos objectivos, das 
prioridades e da execu~o das polfticas e dos projectos. E uma grande 
coopera~ao entre sectores publico e privado. 

A substitui<;ao do tradicional zonamento pela integrac;ao (mistura) das 
func;6es e usos urbanos, a "localizac;ao" do desenvolvimento e dos 
equipamentos urbanos, e a qualificac;ao do espa~o publico, sao orienta~5es 
decisivas para urn renovado projecto de cidade. Do mesmo modo, a 
reabilita~ao e reutiliza~ao dos tecidos existentes, frequentemente 
abandonados, subutilizados e degradados deve ter prioridade sobre a 
renovac;ao ou constru~ao extensiva de novas areas, processos por norma 
pesados e dispendiosos, cada vez mais votados ao fracasso. 

1 e por isso que a Planta de Componentes Ambientais prevalece sobre a Planta de Classifica<Jio dos 
Espayos 
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2. 0 NOVO SISTEMA DE PLANEAMENTO PARA LISBOA 

, 
1. AS MUDANCAS DAS 3 ULTIMAS DECADAS 

0 anterior Plano Director da Cidade de Lisboa (PGUCL), ainda que 
aprovado e publicado em 1977, foi elaborado entre 1963 e 1967. Em 
contextos econ6micos, sociais e politicos, do pais e da cidade, radicalmente 
diversos dos da actualidade. 

Das transforma96es ocorridas nas 3 ultimas decadas pode-se salientar, de 
forma resumida: 

- o "sal to" metropolitano da cidade, com a irradia~o periferica das 
rela96es funcionais, dos movimentos de popula9ao e de mercadorias, 
constituindo-se a Regiao como urn vasto complexo urbano-metropolitano 
de que Lisboa e 0 polo central de interdependencias; 

- a adesao de Portugal a CEE, transformando Lisboa em capital europeia 
de "de jure", com urn papel dominante nas rela96es comunitarias e urn 
forte refor9o da internacionaliza~o da cidade; 

- a significativa altera~o do sistema de actividades econ6micas 
predominantes na cidade, quer ao nfvel sectorial, quer das respectivas 
bases tecno16gicas e sociais; 

- as profundas muta96es dos valores culturais e sociais da popula9ao, com 
a emergencia de novas exigencias e agentes urbanos; 

- a transi9ao - do pais e da administra~o municipal -, de uma ditadura 
paternalista para a democracia. 

Foi neste periodo que se verificou a independencia dos novos pafses de 
expressao portuguesa, facto de profundas consequencias nas rela96es 
(politicas e econ6micas) da cidade com o exterior. 

Lisboa passa, neste periodo, de "Capital do Imperio 
Metropolitana" na expressao de Vi tor Matias Ferreira. 

, 
a Centro de Area 

Estes fen6menos tiveram visiveis implica96es na estrutura funcional da 
cidade e nas necessidades da sua gestao, designadamente: 

- forte progressao da terciariza9ao, com o abandono ou desactiva9ao de 
industrias que tradicionalmente ocupavam vastas areas da cidade e 
empregavam cerca de 40% da popula9ao activa; 
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- o aparecimento das grandes superficies comerciais (centros comerciais, 
super e hipermercados), com perda do tradicional papel da Baix.a, nesse 
dominio, eo aparecimento de novos polos (Amoreiras, Ava de Roma -
Alvalade, Lumiar, Benfica, etc,); 

- o grande desenvolvimento do sistema de Ensino Superior, de 
Investigac;ao Cientifica e Forma<;ao Profissional, na cidade; 

- o recente desenvolvimento do sector financeiro e dos grandes 
investimentos fundiarios e imobiliarios, que tiveram lugar depois de 
1985; 

- os fortes movimentos populacionais e residenciais, entre a cidade e os 
concelhos envolventes; 

- o extraordimirio aumento do parque autom6vel, o qual "alimentou e 
sustenta" a expansao e dispersao regional de residencia e actividades, e 
os movimentos pendulares diarios entre a cidade e a Regiao. 

Estes sao factos de consequencias urbanisticas e territoriais a que nenhum 
Plano poderia resistir. Dificilmente se compreende porque e que Lisboa nao 
foi dos concelhos que aproveitou a institui<;ao da nova legisla<;ao dos Pianos 
Directores Municipais (D.L. 208/82) para fazer a revisao do desactualizado 
PGUCL, em meados da decada de 80. 

As consequencias dessa ausencia de planeamento e acc;ao urbanistica eficaz, 
durante as decadas de 70 e 80, constituiram urn dado fundamental para o 
sistema, metodologia e calendarios de elabora<;ao dos novos instrumentos 
de planeamento para Lisboa, a partir de 1990. 

2. DEBUJDADES E POTENCJALIDADES DO SISI'EMA URBANO PARA LISBOA 

--0 Plano Director Municipal dos anos 90 defronta-se com urn quadro de 
problemas urbanisticos e potencialidades da cidade aos quais as suas 
propostas se tern de adequar e responder. 

Lisboa atravessa uma fase de grande dinamica urbana, caracterizada por 
processos que tendem a reforc;ar e revitalizar o seu papel central no 
territ6rio - metropolitano, nacional e europeu -, e, simultaneamente, de 
processos que tendem a degradar as suas estruturas urbanas, potencialidades 
e recursos que introduzem deseconomias e ineficacia na cidade, e agravam 
a qualidade da vida urbana. 

Paralelamente a uma visivel renova<;ao da estrutura funcional, da grande 
dinamica construtiva e do mercado imobiliario, Lisboa confronta-se com 
pesados problemas, a saber: 
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- alojamento precario e parque degradado, falta de habita~ao acessfvel aos 
estratos med.ios da popula~ao e aos jovens; 

- esvaziamento populacional da cidade, acompanhado da dissolu~o da 
"vida de bairro" e das rela~6es sociais de nfvellocal; 

- congestionamento de transite, inoperancia do sistema de transportes e 
bloqueamento da mobilidade na cidade; 

- expulsao das areas centrais de usos e ocupa<;Oes tradicionais - habita<;ao, 
industria, artesanato, comercio, equipamentos colecti.vos; 

- degrada<;ao do espa~o publico e do parque edificado; 

satura~ao e ineficacia das redes tecnicas e dos servi~os urbanos 
especializados, em areas de maior exigencia desses servi~os -
telecomunicac;5es, energia electrica e transportes publicos. 

Mas, Lisboa, mais do que qualquer outra das grandes capitais da 
Comunidade Econ6mica Europeia, esta a sofrer o cheque de importantes 
transforma<;6es hist6ricas ocorridas em Portugal nas duas ultimas decadas. 

' E neste contexto que Lisboa tera de aproveitar os dinamismos renovadores 
e as potencialidades estratategicas, a saber: 

- Cidade Euro-Atlantica, estreitamente arti.culada com outros povos e 
continentes; 

- Cidade-Capital, com grande capacidade polarizadora e dinamizadora do 
' prus; 

- Cidade de valiosos recursos humanos e cientificos, que lhe permitem 
competir a nivel internacional; 

- Cidade de excepcionais condi<;6es materiais e ambientais, e importante 
patrim6nio hist6rico e urbanfstico. 

0 sistema de planeamento, as estrategias e as regras do PDM que agora se 
apresenta visam facultar o quadro tecnico e normative para o 
reordenamento e o reequilfbrio funcional da cidade, para a melhoria do 
espac;o publico, para a moderniza<;ao do parque residencial, do sistema de 
transportes e a revitaliza~o da base econ6mica de Lisboa. 

Condi<;6es para melhorar a qualidade e os atractivos da vida urbana de 
Lisboa e fomentar o investimento produtivo, de desenvolvimento cientifico, 
tecnol6gico e cultural da cidade. 
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3. 0 Novo PDM PARA LISBOA 

0 Plano Director Municipal de Lisboa integra-se na nova gera~o de pianos 
urbanisticos dos anos 90, no ambito da qual o planeamento parece 
recuperar o papel social de instrumento susceptive! de fornecer uma "visao" 
da cidade, a medio prazo, e de assegurar urn horizonte de desenvolvimento 
e transformat;ao compativel com a hist6ria urbanlstica pr6pria de cada 
cidade. 

Parecem estar afastados os extremos que marcaram as decadas precedentes: 
desde as apologias do Plano como quimera tecnica, capaz de resolver, por 
si, todos OS problemas metropolitanos, a situa~O inversa, prevalecente nos 
anos 80, para a qual a "desregula~o" - isto e a negat;ao de qualquer 
planeamento - parecia constituir a solut;ao para todos os males. 

Ambas as situa<;6es parecem ultrapassadas. A "desregula<;ao" acarretou 
grandes fracassos, precisamente nos contextos em que tambem falhara o 
planeamento "redentor", atraves do qual se flxava uma forma urbana pre
defrnida e quase "fechada", como uma maqueta global, de grande rigidez 
funcional e formal. Isto porque o processo "real" de cada cidade exigia 
mudant;as e ajustamentos nos programas. 

Os Pianos dos anos 90 podem e devem, sem duvida, recolher os 
ensinamentos das experiencias precedentes e ter em conta que se o Plano e 
imprescindfvel, o seu papel e, fundamentalmente, constituir urn espa<;o de 
reflexao especlflco para cada cidade, sobre os respectivos problemas e 
evolu<;ao. Pelo que as suas normas tecnicas devem permitir conduzir, com 
flexibil idade, o processo futuro . 

Neste contexto, os Pianos requerem, hoje, novas formas de analisar os 
problemas urban{sticos, tendo presente quais sao OS factores de "mudant;a", 
de melhoria e/ou de transforma<;ao, a partir do contexto internacional. 

Mas o Plano tarnbem deve equacionar, desde o seu infcio, o contexto de 
gestao que o podera impulsionar. Assim, parece claro que a proposta do 
PDM deve partir do sector publico municipal, mas tambem deve 
comtemplar, desde o seu infcio, as formas de colabora<;ao inter-institucional 
e de "partnership" com o sector privado, como media<;6es imprescindfveis 
da sua realizat;ao. 

Estas sao preocupat;6es comuns dos Pianos das grandes cidades europeias 
nos anos 90. Ainda que com estrategias distintas, todos orientam os 
instrumentos urbanfsticos para urn quadro de forte competitividade 

. 
europe1a. 

No caso de Lisboa, a semelhan<;a de outras cidades, surgem exigencias 
especfficas a ter cuidadosamente em considera<;ao: as recentes 
transformat;6es operadas na area metropolitana de Lisboa conferem a 
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cidade urn caracter de centralidade forte, pelo seu valor funcional e 
simb6lico, mas de uso residencial decrescente. A implantac;ao residencial, 
ao nivel metropolitano, confirma urn processo de forte desurbanizac;ao, 
processo similar ao ocorrido em diversas cidades do Norte, nos anos 70. A 
questao hoje e de saber sea reurbanizacrao do centro se pode produzir com 
os ritmos verificados no seu abandono. Em qualquer caso, o Plano deve 
equacionar diversas hip6teses, e deve acentuar as vantagens em incentivar o 
regresso de algumas camadas da populacrao ao centro metropolitano, como 
residentes permanentes, a semelhanc;a do que ja se verifica noutras cidades 
do Norte da Europa. 

Contudo, deve ter-se em conta que os processes urbanisticos rem uma 
certa inercia e urn Plano equaciona estraregias de accrao a curto prazo e 
prepara acc;oes que em certos casos s6 serao realizaveis pelo Plano 
subsequente. 

0 PDM de Lisboa e vectorizado por 3 eixos fundamentais: 

a) valorizacrao da cidade existente, com correccrao de desajustamentos 
funcionais e formais pr6prios de uma cidade em rapido crescimento nos 
anos 70 e 80; 

b) prop<)e uma adequacrao da cidade as novas solicitacr6es dos centres 
metropolitanos, no Sec. XXI. Os novos sistemas de comunicacrao e a 
mudan<;a no sistema de transportes serao prioritarios, em tais 
circunstancias. Os espacros residenciais, de trabalho e de lazer, exigem 
condicroes distintas e parecem compatibilizaveis com alguns dos tecidos 
hist6ricos dos nossos bairros; 

c) reorganizacrao do centro de urn grande aglomerado metropolitano, por 
forma a do tar o seu m1cleo "capital" das infraestruturas imprescindiveis 
a escala do conjunto. 

Por outro lado, para compreender o conteudo tecnico deste PDM ha que 
explicitar duas condic;6es fundamentais: 

1. a sua natureza de Plano de estrutura, resultante da propria legislacrao 
portuguesa, muito diferente dade outros paises europeus. 

Como Plano de estrutura que e, 0 Plano nao define todos OS conteudos 
do desenvolvimento urbanistico futuro, constituindo, sim, o seu quadro 
de referenda. Permite, contudo, a definicrao de estrategias, assim como 
contem urn diagn6stico bastante rigoroso dos problemas urbanos actuais. 

Por outro lado, dado o facto do PDM ter como suporte as propostas do 
Plano Estrategico e da sua elaboracrao ter sido coerentemente articulada 
com este, uma tal qualidade confere-lhe uma maior capacidade nao s6 
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para adequa<;ao do diagn6stico, mas, tambem, para defini~o dos temas
chave para relan~amento e ordenamento da aglomera~o metropolitana. 

2. A sua "visao" especifica de Lisboa. 0 PDM articula as suas propostas 
em tres vectores: 

- a defini<;ao dos usos do solo, materia central de urn PDM; 

- a salvaguarda e valoriza~o das componentes ambientais e 
patrimoniais; 

- o estabelecimento de unidades operativas. 

Estes vectores, complementados com o Regulamento, estabelecem as bases 
fundamentals do Plano. 

Deste modo, as singulares caracterfsticas topograficas e ambientais da 
cidade de Lisboa ficam abrangidas por normas regulamentares vinculativas. 
Espera-se, assim, que os processes de mudan~a e de transforma~ao, 

relevantes nos contextos urbanos das grandes cidades europeias, sejam 
enquadrados por urn visivel esfor~ de coerencia urbana. 

Os grandes espa<;os expectantes e as "areas de oportunidade" convertem-se 
em unidades operativas, com prioridade de interven~o. Espera-se, assim, 
reduzir a pressao transformadora sobre "o existente" e orientar para essas 
zonas actividades e fun<;6es centrais, bern como novas areas residenciais. 

Nesse sentido, o Plano preve uma adequada localiza~ao das infraestruturas 
e dos servi<;os indispensaveis a urn centro metropolitano da cidade-capital, 
assegurando tanto a sua correcta insen;ao funcional como a sua adequada 
liga<;ao urbana. S6 assim se podera conjugar a eficiencia das grandes 
infraestruturas com a necessaria imbrica~ao nos sectores urbanisticos por 
elas servidos, condi~o que justifica a sua realiza<;ao. --
Deste modo, o PDM estabelece as bases de urn processo de planearnento 
mais ample, no ambito do qual se visa conciliar as decis6es de mudan~a, de 
Iongo prazo, com as opera<;6es de melhoria e qualifica~ao imediatas 
necessarias ao reequilibrio urbano da cidade de Lisboa, num contexte 
metropolitano. 
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3. A RENOVA<;AO DOS AGENTES URBANOS 

1. Tradicionalmente, neste tipo de estudos, dedica-se mais aten~o as 
actividades econ6micas, as estruturas urbanisticas e, mesmo, as condi90es 
naturais, que aos agentes - sociais, econ6micos e politicos - que intervem 
na cidade e a realizam. 

Contudo, sao esses agentes os actores das mudan<(aS urbanas, determinando 
o seu ritmo, natureza e formas. 

Esse facto nao foi olvidado no processo de elabora((ao do PDM de Lisboa. 
Dando continuidade a uma metodologia implementada com o Plano 
Estrategico, os agentes urbanos foram devidamente considerados nos 
objectivos e estrategias formulados, e foram amplamente consultados nas 
fases intermedias e final de elabora~o do Plano Director. Eles 
contribuiram com muitas criticas e sugest6es para a Proposta de Plano 
Director Municipal que agora se apresenta, particularmente no que se 
refere as suas regras e normas regulamentares, as quais visam assegurar a 
gestao para urn desenvolvimento harm6nico da cidade. 

Para alcan<(ar esse objectivo, o normativo do Plano nao pode ser urn c6digo 
de regras abstractas. Antes, tern de constituir urn quadro de 
compatibiliza~o dos interesses gerais da cidade com os interesses e as 
formas especificas de interven~o dos agentes que nelas actuam, 
estabelecendo, de forma clara e objectiva, os mecanismos de 
relacionamento, e estimulando uma coopera9ao activa entre sector 
municipal e sector privado. 

Regras claras, dia.Iogo e contratualiza9ao constituem os principais 
pressupostos de uma nova postura do planeamento e da gestao municipais. 

2. Interessa, assim, proceder a uma caracteriza9ao dos principais agentes 
s6cio-econ6micos que intervem na cidade de Lisboa. 

Tradicionalmente, os agentes mais relevantes que actuaram sobre as 
estruturas urbanas de Lisboa foram: 

• os industriais, particularmente os grandes investidores, por regra 
ligados aos grupos econ6micos existentes no pais ate 1975. 
Simultaneamente, existia urn diversificado conjunto de investidores em 
todos os ramos industriais, representando o sector secundario mais de 
40 % das actividades econ6micas da cidade. 
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Em termos espaciais, essa actividade marcou vastas zonas do territ6rio 
municipal, como foi o caso de Alcantara e da Zona Oriental, mas 
tambem, de forma dispersa, por toda a cidade. 

A representatividade da industria, no conjunto das actividades 
econ6micas da cidade, esta hoje reduzida a cerca de 20% e as gran des 
zonas industriais encontram-se desactivadas ou em desactiva~o, por 
cessa~o ou relocaliza~o em outras zonas da area metropolitana ou do 

' pa.ts. 

• os comerciantes representaram sempre, em Lisboa urn dos mais activos 
agentes da actividade econ6mica-social. 
Tradicionalmente concentrado na Baixa, o comercio ramificou-se, no 
inicio dos anos 80, para as Amoreiras, Fonte Nova, Campo P~ueno e 
Ava de Roma, atraves dos Centres Comerciais, supermercados e 
"boutiques". 

• os construtores, com realce para os ~uenos construtores que 
tradicionalmente integravam as func;6es dos promotores imobili:irios e, 
pelos seus processes, marcaram a II fisionomia construida II da cidade, 
ate finais dos anos 60. 

• os senhorios, tradicionais investidores em predios de rendimento com 
relevante papel na propriedade urbana. 

• a Administra~o PUblica, com significative peso numa cidade que e a 
capital politica e administrativa de urn pais fortemente centralizado. 

3. Desde meados dos anos 80 que se assiste a uma visivel altera~o da 
natureza e estrategias dos agentes urbanos actuantes na cidade de Lisboa. 
Urn fen6meno que radica nas profundas mudan9a5 da economia mundial 
(anos 70/80), nos acontecimentos politico-sociais desencadeados pelo 25 de --
Abril , e, particularmente, no processo de privatizac;5es em curso desde 
1985. Situa96es que deram Iugar: 

• a reconstitui~o de grandes grupos 
dominados pelo capital financeiro; 

' . economicos, particularmente 

• ao desenvolvimento do comercio grossista e concentrado em grandes 
superficies e centres comerciais; 

• a urn forte desenvolvimento do sector de servic;os de apoio "a empresa" 
e "a pessoa", fomentando a criac;ao de urn elevado numero de empresas, 
de todas as especialidades e dimens6es; 

• a uma marcante intemacionaliza<;ao dos investimentos e dos agentes, 
presentes em quase todos os sectores de actividade, - com particular 
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realce para o sector fmanceiro, o imobiliano e os servic;os -, quer 
atraves da actua<;ao directa, quer em associa<;ao a grupos nacionais, nos 
financiamentos ou na transferencia de tecnologia e know-how. 

4. Assim, a estrutura e os principais dominios de interven<;ao dos agentes 
urbanos que actualmente intervem em Lisboa, podera caracterizar-se do 
seguinte modo: 

a. 0 Capital Financeiro, hoje dominante na actividade econ6mica da 
cidade, com urn acentuado grau de intemacionalizac;ao e grande 
dinamismo inovador no Ianc;amento de novos produtos - sistemas de 
credito a habita<;ao, seguros, PPR's, leasing, etc. -, e na criac;ao de 
empresas subsidianas, em diversificados sectores como o imobiliano, os 
servic;os, etc .. 

b. Os Promotores lmobiliarios que, como sector profissionalizado, 
emergiram a partir de fmais dos anos 80, actuando na transac<;ao de 
terrenos e na constru<;ao de ediffcios para escrit6rios e, menos 
frequentemente, na habitac;ao de luxo. 

Subsidianas de quase todos os grupos econ6micos, as imobiliarias 
apresentam urn forte grau de internacionalizac;ao, como filiais de grupos 
estrangeiros ou de capital misto. 

c. Os Novos Empresarios, particularmente nos sectores dos servic;os 
"a empresa" e "a pessoa", actuando com grande flexibilidade e 
capacidade de inovac;ao, retirando vantagens da utilizac;ao alargada das 
novas tecnologias da informa<;ao. Tambem estao presentes no processo 
de reconversao e constitui<;ao de novas industrias urbanas como a moda, 
o audio-visual, industrias graficas, da cultura e do turismo. 

d. As Institui~oes Cientificas e Tecnol6gicas sao, hoje, urn dos actores 
mais relevantes da cidade, pela sua expansao e participac;ao nos 
processos de desenvolvimento tecnol6gico e de modemizac;ao de 
variados sectores de actividade. 

e. Concessionarias de Servi~os e Transportes (EPAL, EDP, TELECOM, 
METRO, CARRIS, APL, etc.) que pelas suas competencias e actuac;5es, 
ao nfvel das infraestruturas e dos servic;os urbanos, exercem forte 
influencia sobre as estruturas e a vida urbana. 

f. Grandes Proprietarios Urbanos institucionais (Min. da Defesa, da 
Saude, Municipio, CP, etc.) com capacidade para influenciar, de forma 
decisiva, o mercado de solos. 

g. Cooperativas de Habita~o e Associa~oes de Residentes com urn papel 
significative na promoc;ao habitacional e na gestao dos bairros. 
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h. Adquirentes de Casa Propria, em regime de propriedade horizontal ou 
de moradias unifamiliares, que vern substituindo os senhorios dos anos 
40/60, no investimento imobiliario . 
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1. 0 MODELO DE ORDENAMENTO 

1. INTRODU<;AO 

0 Modelo de Ordenamento Urbano subjacente ao PDM, foi defmido no Plano 
Estrategico, e assenta na interrela~o de quatro areas com papeis diferentes e 
especfficos no conjunto da cidade: 

AREA CENTRAL onde se devera consolidar e reorganizar o Centro da 
Cidade, principal polo da Area Metropolitana; 

- CHARNEm.A URBANA, area de novas centralidades onde se devera 
organizar o Arco Terciario e de Interfaces de Transportes; 

- --- ,. COROA DE TRANSICAO, area de articula~o de Lisboa com a Area 
Metropolitana e de continuidade urbana intermunicipal; 

- ARCO RIBEIRINHO, onde se concretiza a liga~o Cidade- Rio. 

Modelo Urbano -Zonas 

I Aloa Contra! do Usboa 
• CKt/lf) ~ Cid:Jd<l II AMI. 

U Cham<lira Urbana 
·Afro T 11rciJro DirQCCiona.l 

IR Coroa do Trans~o 
• Micvla;Jo M.XropoliU!Ia 

IV Arr::IJ Ribeirinho 
- Lig~ da Cidad9 ao Rio 

Alaa H'.st6rlca Contra! 

Eixo do T ef'CQrlo E.xlstento 

Aloas do E.xp3ns!lo do Torci.itio 

~ Alea do Continuo Urbano lntormuniclpal 

~~~~ Aleas do Usos Espoclais 
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Este Modelo de Ordenamento Urbano tern como principal objectivo prespectivar a 
reorganizac;ao interna da cidade e a sua articulac;ao com o Territ6rio metropolitano 
de que Lisboa e o principal centro, tendo em considerac;ao a cidade existente, as 
suas caracteristicas estruturais, morfol6gicas, hist6ricas e ambientais e a necessidade 
da sua preservac;ao e valorizac;ao. 

, 
Por urn lado, p6e em destaque a Area Central de Lisboa vocacionada para Centro 
de Cidade, nao s6 nas vertentes funcional e geognffica como espac;o urbano central 
da estrutura urbano-metropolitana, mas tambem nas vertentes hist6rica, cultural, 
simb6lica e de imagem urbana. Por outro lado, o modelo traduz a necessidade de 
resolver a articulac;ao de Lisboa com os dois grandes espac;os que a envolvem e com 
os quais mantem forte interdependencia: 

- com o Territ6rio metropolitano e, em particular, com as estruturas territoriais 
dos municfpios limftrofes, com os quais se devem garantir continuidades e 
interdependencias coerentes; 

- com o Estmirio do Tejo, rela~o hist6rica, marcante da identidade de Lisboa 
como cidade ribeirinha, que e necessario recuperar e renovar. 

Mas o desenvolvimento de Lisboa, na proxima decada, passa tambem pela 
reorganizac;ao e modernizac;ao das areas de actividades e, fundamentalmente, das 
areas Terciarias, de Equipamentos e Servic;os Publicos e das areas Tecnol6gicas. 

, . 
0 modelo urbano destaca a zona envolvente da Area Central, a Charne1ra Urbana , 
como "Area - Chave" para a reorganizac;ao profunda da estrutura interna da cidade, 
na medida em que constitui uma das principais "areas de oportunidade", nao s6 na , 
estrutura de Lisboa como na Area Metropolitana, para localiza~o de Terciario 
superior devido a sua grande centralidade e a disponibilidade de solos qualificados a 
esse fim. 

2. AREA CENTRAL- CENTRO DA CIDADE E DA AML 

, 
A Area Central corresponde ao " casco urbano" consotidado, constitufdo pelo 
tecido urbano consistente e completamente preenchido, e que e delimitado pelo Vale 
de Alcantara, Campolide, Sete Rios, Ava das Forc;as Armadas, Campo Grande, 
Ava do Brasil, Ava Gago Coutinho, Picheleira e Sta Apol6nia. 

Nesta area, de grande complexidade urbanfstica, diversidade tipo-morfol6gica e 
heterogeneidade funcional, tem-se desenvolvido o centro terciario que 
progressivamente tern alastrado em mancha de oleo nas areas habitacionais centrais, 
provocando a substitui~o de habitac;ao por escrit6rios e a quebra acentuada de 
populac;ao residente. 

No PDM, configura-se o Centro da cidade como uma area diversificada nao s6 sob 
o ponto de vista funcional, como na estrutura social , na morfologia e na 
arquitectura urbanas. Assim, a Area Central integra as Areas Hist6ricas Centrais, , , 
Areas Predominantemente Habitacionais, e as Areas Predominantemente Terciarias 
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e mista.s que configuram o eixo Terciario da cidade constitufdo pela Baixa, Ava da 
Liberdade, Ava Fontes Pereira de Melo, Ava da Republica e Campo Grande, 
autentica "espinha dorsal" terciaria de Lisboa. 

, 
Para garantir esta diversidade e equilibria de usos na Area Central, e necessaria 
conter e reorientar tendencias instaladas de desvaloriza~o da habita<;ao face a 
ocupa<;ao terciana, no mercado imobiliario e a degrada<;ao das areas hist6ricas. 
Neste sentido, no PDM restrigem-se as areas de ocupa<;ao terciana e estabelecem-se 
regras que condicionam ou impedem a substitui~o de ediffcios de habita<;ao por , 
escrit6rios na generalidade da Area Central. 

, 
Nas Areas Hist6ricas as regras estabelecidas no PDM mantem as caracterfsticas 
morfol6gicas dominantes e condicionam a altera<;ao dos ediffcios existentes, 
privilegiando a salvaguarda ou integra<;ao urbanistica e arquitect6nica dos ediffcios e 
partes de edificios com interesse cultural, arquitect6nico ou ambiental. Mas, 
simultaneamente, permite-se e incentivam-se a instala<;ao e renova<;ao do comercio e 
de actividades econ6micas de pequena dimensao. 

, 
Contudo, a consolida<;ao e revitaliza<;ao da Area Central como Centro da Cidade 
implica a adop<;ao de politicas urbanisticas e de ac<;6es coordenadas que visem, 
nomeadamente: 

a) A estabiliza~o tipo-morfol6gica do tecido urbano com controlo municipal 
sobre as transforma<;6es de usos e sobre as transforma<;6es urbanisticas 
profundas. 
Neste sentido, o PDM imp5e a previa realiza<;ao de pianos de urbaniza<;ao ou 
de pormenor dentro dos parimetros urbanfsticos estabelecidos para as diversas 
Areas defmidas no Plano Director por forma a haver urn controlo planeado 
pelo municipio, dessas transforma<;6es; 

b) A revaloriza~o da fun~o habitacional atraves das regras e parametros 
estabelecidos no regulamento do PDM os quais devem ser complementados 
com incentivos administrativos (ex: tempos reduzidos de licenciamento de 

·obras de recupera<;ao ou altera<;ao de edificios existentes para habita<;ao), ou 
fiscais (taxas de urbaniza<;ao e de licenciamento inferior as exigidas para 
ediffcios de escrit6rios). 

c) A requalifica~o do espa~o publico com prioridade ao tratamento de espa<;os 
para uso pedonal e ao seu adequado tratamento com base em Projectos de 
Espa<;os Publicos de qualidade. No PDM, imp5e-se a previa rea1iza<;ao de 
projectos para a altera<;ao ou conclusao de Espa<;os Publicos e identificam-se 
"Conjuntos Urbanos Singulares" especialmente marcantes na estrutura do 
espa<;o publico da cidade, os quais devem ser especialmente tratados. 

d) 0 reordenamento da circula~o e do estacionamento no sentido de melhorar 
a mobilidade na Area Central e condicionar a ocupa<;ao abusiva do espa~ 
publico pelo autom6vel. 
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3. CHARNEIRA URBANA- ARCO TERCIAruO E DE INTERFACE DE 
TRANSPORTES 

' A Charneira Urbana e constituida por urn conjunto de espac;os envolventes da Area 
Central, localizados entre esta e a Coroa de Transic;ao, e que integram, a Zona 
Industrial de Alcantara, a reconverter, o Vale de Alcantara, a reordenar, a area das 
Amoreiras, os terrenos envolventes da Esta<;ao de Campolide, a Ava Jose Malhoa e 
a Pc;. de Espanha, Pc;. de Sete Rios, Hospital de Santa Maria e Cidade 
Universitaria, a area delimitada pela Ava do Brasil e a Segunda Circular, e a area 
compreendida entre a Ava Gago Coutinho, Ava das Olaias e a Ava Central de 
Chelas. 

Este arco e actualmente ocupado com areas industriais e habitacionais degradadas a 
reconverter, terrenos livres expectantes, areas de Equipamentos consolidadas ou em 
ocupa<;ao, novas areas urbanas em constru<;ao e ainda por importantes 
infraestruturas de transporte metropolitano, regional e nacional (linha de cintura da 
CP, acessos a Ponte 25 de Abril, Via Norte - Sui, Segunda Circular e Via Central 
de Chelas). 

' A grande acessibilidade deste arco, em rela<;ao ao conjunto da cidade, a Area 
Metropolitana, e mesmo a nivel nacional e intemacional, dada a actual localizac;ao 
do Aeroporto da Portela, das areas portuarias e das portas " rodoviarias e 
ferroviarias, assim como a disponibilidade de solos, dos quais uma grande parte de 
propriedade publica e municipal, proporcionam condic;6es privilegiadas para a 
localiza<;ao de areas de actividade terciaria e servi~s publicos de equipamentos de 
nivel metropolitano e nacional e de interfaces de transportes de articula<;ao da cidade 
com a AML ou com o pais. 

Por estas raz6es, no PDM, esta e uma area urbanistica estrategica abrangida por 
diversas unidades operativas de planeamento e gestao, com vista a reorganiza<;ao e 
moderniza<;ao da cidade: 

UOP. 19- Alcantara Rio - Reconversao da Zona Industrial para usos mistos 
Terciarios - Habitac;ao; 

UOP. 18- Vale de Alcantara - Reordenamento urbanistico com salvaguarda da 
fun<;ao ambiental e paisagistica do Vale e do seu papel no Sistema de 
Transportes. 

UOP. 14- Prac;a de Espanha e Ava Jose Malhoa - Ordenamento de uma Prac;a 
marcante do espac;o publico e da estrutura funcional da cidade e de uma 
area de concentra<;ao de terciario superior especializado no sector 
financeiro. 

UOP. 15 - Campolide - Trata-se de uma area degradada sob OS pontos de vista 
ambiental e paisagfstico, das ocupa96es edificadas e dos usos, que e 
necessaria reconverter profundamente e requalificar tendo ainda por fim 
integrar urbanfsticamente as infraestruturas de transportes existentes e 
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projectadas e enquadrar atraves de novas soluc;6es urbanfsticas, as areas 
tercianas envolventes da Prac;a de Espanha e Sete Rios. 

UOP. 16- Sete Rios - Criayao e integrac;ao urbanfstica de urn dos mais importantes 
interfaces de transportes de cidade. 

UOP. 23- Calvanas I Campo Grande - Resoluyao e projecto da continuidade do 
eixo hist6rico central para as novas areas perifericas (Alto do Lumiar) 

UOP. 26 - Centro de Chelas - Projecto da nova area de servic;os da Zona Oriental e 
do interface de transportes. 

Complementarmente as intervenc;6es previstas nas UOPs, defmidas no PDM, deveni 
proceder-se ao ordenamento e requalificayao da Cidade Universitaria, area sujeita 
nas ultimas duas decadas a uma situac;ao de abandono, de ocupayao desordenada e 
degradayao dos espac;os publicos por se tratar da mais importante area de 
equipamentos da cidade e de urn dos espac;os mais marcantes na estrutura e na 
paisagem urbana de Lisboa. 

4. COROA DE TRANSH;AO- ARTICULA<;AO :METROPOLITANA 

A Corea de Transic;ao e constitufda por uma vasta area periferica da cidade, ainda 
nao completamente ocupada, nem completamente estruturada urbanisticamente, que 
integra areas habitacionais consolidadas (Ajuda/Belem, Benfica, Olivais), areas 
habitacionais em estruturayao e consolidayao (Telheiras, Lumiar, Ameixoeira, Alto 
do Lumiar, Chelas), areas verdes estruturantes (Monsanto, Parque Periferico, Vale 
de Chelas), areas habitacionais e industriais "clandestinas" e degradadas e infra
estruturas de transportes (Aeroporto, rede rodoviana arterial, rede ferroviana 
regional e nacional). 

Esta corea tern constitufdo, nas ultimas decadas, a principal area de expansao de 
Lisbea e, ainda hoje, oferece a maier capacidade de crescimento habitacional na 
cidade. --
Assim, a Corea de Transiyao tern dois papeis importantes na estrutura da cidade, 
proposta no PDM: 

a) constitui a principal area de crescimento habitacional tendo urn papel 
decisive na recuperayao da populayao residente e na contenc;ao da quebra 
demognifica de Lisboa; 

, 
b) constitui a area de articulayao de Lisboa com a Area Metropolitana Norte, 

permitindo garantir a continuidade e integrayao dos diversos espac;os a nivel 
intermunicipal, em particular a articulayao das redes vianas e ferroviarias, 
da estrutura verde principal e dos continuos urbano-residenciais. 
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• 

Mas esta area apresenta debilidades e desequilibrios que e necessano comgrr, 
nomeadamente deficiente estrutura~o e integra~o urbanfstica, desequilibrios 
sociais, degradac;ao ambiental, incompatibilidade de usos urbanos, etc, debilidades 
estas mais acentuadas nas zonas Norte e Oriental da Coroa de transi~o (Alto do 
Lumiar e Chelas). No PDM define-se a ocupa~o geral da Coroa, em tennos de 
espa90, de usos e de infraestruturas estruturantes e imp6e-se a realiza~o de Pianos 
de Urbaniza~o e de Ponnenor para todas as areas sujeitas a estrutura~o ou 
reestrutura~o urbanistica. 

Neste sentido, sao defmidas diversas Unidades Operativas de Planeamento e 
Gestao, que tern por objective a estrutura~o de novas areas urbanas ( Alto do , 
Lumiar ) , a preservac;ao e valoriza~o de Areas Hist6ricas perifericas ( Carnide, 
Lumiar, Ameixoeira, Charneca, Chelas ), a implementac;ao da estrutura verde 
principal ( Parque Periferico) e a reconversao de bairros clandestinos (Galinheiras). 

No regulamento do PDM estabelecem-se relar;6es de usos para as areas 
habitacionais, impondo-se o rninimo de 30% de superffcie de construc;ao para 
comercio e servic;os, com o objective de favorecer a instalac;ao de actividades nas 
areas habitacionais perifericas e vitaliV3f essas areas atraves da diversidade 
funcional. 

, 
0 papel desta coroa na articulac;ao de Lisboa com a Area Metropolitana traduz-se 
fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

a) Continuidade do tecido urbano cujo planeamento e gestao deveni ser 
coordenado a nivel intennunicipal, em particular nas zonas de fronteira em 
Belem I Alges, Benfica I Venda Nova, Benfi.ca I Alfomelos, Carnide I 
Pontinha, Galinheiras I Charneca I Camarate, Olivais I Moscavide; 

b) Continuidade da Estrutura Verde, com o objective de se garantir a 
constituic;ao de uma estrutura intennunicipal e metropolitana, tanto quanto 
possfvel continua e coerente, em particular nas ligac;6es Serra de Monsanto I 
Serra de Carnaxide, Parque Periferico I Costeira e Vale de Loures; 

c) Integra~o da rede viaria arterial e secundaria e sua compatibiliza~o 
com os espac;os urbanos e espac;os verdes; 

d) Integra~o de interfaces de transportes de acordo com as caracterfsticas, 
limitac;6es e necessidades das areas urbanas de continuidade intennunicipal 
(Alges, Portas de Benfica, Pontinha, Colegio Militar, Calvanas, 
Moscavide/Olivais); 

e) Integra~o e enquadramento urbanfstico do Aeroporto de Lisboa enquanto 
se mantiver na Portela, por fonna a garantir o seu papel de principal 
infraestrutura aeronautica metropolitana e regional; 

f) Localiza~o de novas areas de equipamentos e servi~os de interesse 
metropolitano ( U niversidade Tecnica de Lisboa, novas areas de Investiga~o 
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e Tecnologia, Hospital Oriental, novo Parque de Exposic;6es de Lisboa ) e 
sua adequada articulac;ao com a Area Metropolitana garantindo adequados 
niveis de servi<;o e de acessibilidade. 

5. ARCO RIBEmiNHO - LIGA<;AO CIDADE-RIO 

0 Arco Ribeirinho, e constituido por uma estreita faixa, contida entre o tecido , 
urbano consolidado e o Rio, delimitada pela Ava da India, Ava 24 de Julho, Ava 
Infante D. Henrique e pela Linha de Caminho de Ferro ate ao limite do concelho 
em Beirolas. 

Embora a rela<;ao da cidade com o Rio ultrapasse esta faixa, essa rela<;ao estabelece
se sobretudo nos aspectos paisagisticos e ambientais os quais estao contemplados no 
PDM atraves das " Componentes Ambientais Urbanas ", que salvaguardam os 
sistemas de vistas e as panoramicas relacionadas com o Estuario, e a Estrutura 
Ecol6gica Urbana, que defende a liga<;ao da Estrutura Verde da cidade ao Estuario 
do Tejo. 

0 Arco Ribeirinho integra toda a area do Porto de Lisboa, a rede viaria e ferroviaria , 
marginal, os espac;os publicos urbanos adjacentes, parte da Area Industrial Oriental 
e a zona da EXPO- 98. 

A liga<;ao cidade/rio e considerada no PDM especialmente nas seguintes vertentes: 

, 
a) Integra~o urbanistica das Areas Portmirias, as quais implicam adequados 

acessos rodo e ferroviarios e areas urbanas de equipamentos e servi<;os 
complementares das actividades portuarias; 

b) Integra<;ao dos interfaces de transportes urbanos com o transporte fluvial 
no Terreiro do Pa<;o, Cais do Sodre e Belem; 

c) Cria<;ao e valoriza<;ao dos " Espa~os PUblicos Ribeirinhos " defmidos no -PDM (Pra<;a do Comercio, Pra<;a do Cais do Sodre, Cordoaria, Pra<;a das 
Missas/Pra<;a Afonso Albuquerque, Belem, Torre de Belem, Doca dos 
Olivais/EXPO - 98 ) ; 

d) Integra<;ao urbanistica e paisagistica da rede vhiria ribeirinha, e 
reordenamento do sistema de circula<;ao rodoviario principal ( Linha de , 
Caminho de Ferro de Cascais, Ava da India, Ava Brasilia, Ava 24 de Julho, 
Ava Infante D. Henrique ); 

e) Protecc;ao e valoriza<;ao do Sistema de Vistas Ribeirinho, defmido e 
regulamentado do PDM. 

No Arco Ribeirinho no PDM delimitam-se diversas Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestao com o objectivo de implementar urn conjunto de operac;6es 

26 



urbanfsticas coordenadas entre a Camara Municipal e outras entidades, em especial, 
a Administra~o do Porto de Lisboa, sao elas: 

a) UOP-20- Zona Ribeirinha Alcantara-Belem 

A Zona Ribeirinha compreendida entre o Forte do Born Sucesso e a Doca de 
Santo Amaro, constitui uma das areas mais importantes para ligar a cidade ao 
Rio atraves da cria~o e tratamento de urn conjunto de Espac;os Publicos 
Ribeirinhos em articula~o com a valoriza~o do Conjunto Urbano Monumental 
de Ajuda-Belem abrangido pela UOP-21. 

b) UOP-19- Alcantara Rio 

Trata-se da antiga Zona Industrial de Alcantara, sujeita a profunda reconversao 
urbanfstica para usos Tercianos, Industriais e Habitacionais, que ter.i tambem 
como objective resolver os acessos rodo e ferrovianos a area portuaria de 
Alcantara Mar e melhorar as ligac;5es das areas de Alcantara e Prazeres ao Rio. 

c) UOP-10 - Aterro da Boavista 

Esta area, objecto de Plano de Ponnenor, devera ser profundamente 
reconvertida sob ponto de vista de usos e das tipologias construtivas, podendo 
vir a articular-se com as areas portua.rias confmantes (Doca de Santos), com a 
qual se podem estabelecer melhores ligac;6es pedonais e novas relac;5es 
funcionais. 

A reconversao urbanfstica desta area conjugada com a remodela~o da area do 
Cais do Sodre e com a concretiza~o do novo interface de Transportes, cria 
condic;6es para uma profunda altera~o deste sector da cidade e da sua rela~o 
com o Rio proporcionando a revitaliza~o e renova<;ao da vida ribeirinha . 

d) UOP-27 - Area Industrial I Portmiria Oriental --
Esta UOP integra a area envolvente da Zona de intervenc;ao da EXPO 98 e deve 
ser abrangida por urn Plano de Urbaniza<;ao a elaborar em coordena<;ao com a 
Administra~o do Porto de Lisboa, Parque EXPO 98 e Camara Municipal de 

; 

Loures, o qual tern por objectivo integrar as Areas Portuarias, as Infraestruturas 
de Transportes rodo e ferrovianos, e a Area Industrial, na nova "Plataforma 
Logfstica de Lisboa" . 
Esta area devera enquadrar e articular-se com o Projecto para Zona da EXPO 
98, abrangida pela UOP-28, para a qual o PDM prop5e como ocupac;6es a 
privilegiar: 

• Instala~o do Novo Parque de Exposic;6es de Lisboa; 

• Implementa~o de urn Nucleo de Investiga~o e Tecnologia na Zona de Cabo 
Ruivo; 
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• lnstala~o de Equipamentos culturais de recreio e lazer ligados ao Rio; 

• lnstala<;ao do Novo Pavilhao de Desportos de Lisboa; 

• lnstala~o de urn Parque Verde Ribeirinho integrando urn Parque de 
Divers6es. 

Nesta perpectiva, o Sector Oriental do Arco Ribeirinho tera urn papel de grande 
irnportancia na rnodemiza~o e reorganiza~o das estruturas da apoio log{stico das 
actividades produtivas da Area Metropolitana e da Base Econ6mica de Lisboa. 
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-2. A ORGANIZA<;AO SECTORIAL DA CIDADE 

1. No ponto anterior descreveu-se a organiza<;ao geral da cidade com base no 
modelo de ordenamento adoptado no PDM, distinguindo-se as quatro 
areas/componentes que 0 constituem. 

Neste ponto, descreve-se a forma como se perspectiva, no PDM, a distribui<;ao, 
implementa<;ao e organiza<;ao de algumas das principais fun<;6es e estruturas 
urbanfsticas, no conjunto da cidade. 

Destacamos pela importancia que rem, nao s6 na organiza<;ao do espac;o urbano 
mas tambem pela interac<;6es que gerarn no sistema urbano: 

• As actividades Terciarias, Industrial e de Investiga<;ao e Tecnologia, 
como as principais infraestruturas de apoio; 

, 
• As Areas Habitacionais; 

• As Infraestruturas de Transportes; 

• A Estrutura Verde; 

• Os Equipamentos colectivos e os Servi<;os Publicos. 

• ass 1m 

A instala<;ao destas fun<;6es e estruturas gera, frequentemente, conflitos e 
incompatibilidades que interessa evitar ou minimizar, e que cabe a Administra<;ao 
Urbanistica Municipal conhecer e enquadrar. 

De facto, tem-se verificado em Lisboa o acentuar da "concorrencia" e dos conflitos 
entre usos e fun<;6es urbanas, em diversas areas da cidade, cujas consequencias 
negativas sao por vezes irreversfveis, incontrolaveis pela Administra<;ao Municipal 
ou de correc<;ao muito onerosa. 

Trata-se, nomeadamente, da concorrencia, na ocupa<;ao do espa<;o urbano, entre 
usos mais valorizados e usos desvalorizados no mercado fundiario e imobiliario, 
como e o caso do uso terciario versus uso habitacional na area central da cidade, ou 
do uso habitacional em rela<;ao a areas industriais ou espa<;os verdes nas areas mais 
perifericas. 

Trata-se, tambem, da importancia que as infraestruturas urbanas e em particular, as 
infraestruturas de Transportes rem no funcionamento da cidade, atraves da altera<;ao 
do nfvel de servi<;o proporcionado nas diversas areas, nomeadamente no que respeita 
a acessibilidade, aspecto determinante no funcionamento do mercado fundiario e no 
desencadear dos mecanismos a ele ligados. 

Como ja se referiu no ponto 1.1, em Lisboa, na pr6xima decada, o enquadrarnento 
e controlo do Sector Terciario e estrategico para o Ordenamento urbanistico, 
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exactamente porque e urn sector decisivo na organiza~o e funcionamento da cidade 
e do mercado fundiario e imobiliario. 

Por estas raz6es, deu-se no PDM, uma importancia central ao estudo do Sector 
Terciario e ao seu ordenamento urbanistico, assim como, aos sectores e actividades 
que com ele mantem fortes interdependencias como a Industria, o Turismo e a 
Investiga~o e Desenvolvimento Tecnol6gicos. 

2. ORDENAMENTO DAS ACTIVIDADES TERCIARIA, INDUSTRIAL E 
DE INVESTIGA<;AO E TECNOWGIA 

0 ordenamento estabelecido no PDM para as actividades terciaria, industrial e de 
investiga~o e tecnologia traduz-se nas seguintes linhas gerais: 

• Consolida<;ao do eixo Terciario Tradicional, da Baixa ao Campo Grande; 

• Conten<;ao da expansao dos escrit6rios nas areas habitacionais consolidadas e 
defmi~o de novas areas terciarias; 

• Manuten<;ao de areas predominantemente industriais e de armazenagem na 
Zona Oriental; 

• Defmi~o de areas vocacionadas para a Investiga~o e Desenvolvimento 
Tecnol6gico; 

• Imposi~o de superficies comerciais minimas nas areas habitacionais; 

As regras estabelecidas no PDM, no respeitante a localiza~o do Terciario, apontam 
no sentido de: 

, 
a) Forte conten<;ao da expansao do terciario em mancha do 61eo, nas Areas 

Habitacionais Consolidadas, contrariando as tendencias de Transforma<;ao 
instaladas sobretudo na Area Central {A venidas Novas, Ava Almirante Reis, 
Ava Roma, Alvalade, Campo de Ourique). 0 Regulamento estabelece 
condicionamentos e impedimentos a mudan<;a de USO de habita~O para 
Terciario e ediffcios existentes e a constru~o de novos ediffcios para 
escrit6rios; 

b) Permite-se, no entanto, a instala~o de escrit6rios e comercio no r/c e 1° 
piso dos edificios de habita~O favorecendo 0 comercio local, OS servi<;OS 
pessoais e as pequenas empresas de servi<;os especializados; 

c) Possibilidade de instala<;ao, na Area Central, de escrit6rios em edifi'cios de 
interesse patrimonial rea1izados para o efeito o que favorecera a localiza<;ao 
nesta area de empresas de prestigio e servi<;os publicos de pequena ou media 
dimensao; 
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d) A classifica~o, no PDM, do eixo das Avenidas da Baixa ao Campo Grande , 
como Area Predominantemente Terciaria pretende consolidar este eixo como 
principal eixo Terciario de Lisboa; 

e) Defini~o de areas de nova centralidade para terciario na Charneira Urbana, 
no Arco Ribeirinho e na Coroa de Transi~o, a desenvolver com base em 
pianos de pormenor e de programas municipais que perrnitam estruturar uma 
oferta diversillcada para os diversos segmentos do Terciario, com base em 
terrenos privados, estatais e municipais disponiveis; 

f) Integra~o de areas para comercio e servic;os nas novas areas habitacionais 
perifericas correspondendo, no minima, a 30% da superiffcie de constrw;ao 
total· 

' 

g) Facilidades de instala~o das pequenas empresas de servic;os e de comercio 
nas Areas Hist6ricas; 

h) Consolidac;ao da Baixa como area de comercio, servic;os publicos e de 
. . 

servJ.c;os pessorus. 

Em rela~o a localizac;ao da Industria, no PDM, mantem-se grande parte da actual , 
Zona Industrial Ocidental como Area Predominantemente Industrial. As regras 
estabelecidas para esta area, nomeadamente os indices de edificabilidade, procuram 
favorecer a reconversao urbanistica no sentido de apoiar o processo ja em curso de 
desactiva<;ao de grandes industrias transformadoras e de grandes areas de 
armazenagem e de reconversao, moderniza~o e especializa~o do tecido industrial 
de Lisboa. Nas areas industriais sujeitas a reconversao urbanistica e perrnitida a 
mistura de Terciario e Habita~o dentro de determinados limites de superffcie de 
constru~o. 

Nas areas habitacionais e terciarias e, ainda, perrnitida a localiza~o de industrias 
compativeis com usos dominantes nos termos da legisla<;ao em vigor. 

Apoiando tambem o processo de moderniza<;ao da estrutura produtiva de Lisboa 
definem-se, no PDM, tres Areas de Investiga<;ao e Tecnologia - Polo Tecnol6gico , , 
do LNETI, Area I e T do LNEC, Area I e T de Cabo Ruivo- que, em liga<;ao com 
a Cidade Universitaria constituem o " Eixo Tecnol6gico " da cidade. 

Este eixo devera ser equipado, prioritariamente, com infraestruturas avanc;adas de 
Telecomunicac;6es, nomeadamente com a instala<;ao da fibra 6ptica e eventualmente 
com a instalac;ao de urn Teleporto. 

As Areas de Investiga<;ao e Tecnologia destinam-se a permitir agrupar instituic;6es e 
empresas ligadas a investigac;ao, a forma<;ao e a produ<;ao em areas Tecnol6gicas 
especialmente relevantes na nova Base Econ6mica de Lisboa. 
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3. QUANTIFICA(;AO DA OCUPA(;AO PREVISTA NO PDM 

1. Quantifica~o das Areas do PDM 

No conjunto da area do Concelho, 8.400 ha, a ocupac:;:ao prevista no PDM e a 
seguinte: 

Quadro 1 

, 
(1) Areas Hist6ricas - 727 ha 8,9% , 
(2) Areas Consolidadas - 2434 ha - 29,7% 
(3) 

, 
Areas de Reconversao Urbanistica 410 ha 5,0% 

(4) 
, 
Areas de Estrutura~o Urbanistica 434 ha - 5,3% 

(5) 
, 

Areas de Investiga~o e Tecnologia 127 ha - 1,5% 
(6) Equipamentos e Servi<;os Publicos - 916 11,2% , 
(7) Areas Verdes - 1.809 ha 22,1% 
(8) Espa<;os Canais - 303 ha 3,6% 

Desta estrutura de ocupa~o interessa destacar: 

, 
a) As Areas Hist6ricas e Consolidadas representam, no conjunto da cidade, 3.761 

ha, 38,6 % da area total. Isto significa que em relac:;:ao ao conjunto das areas 
edificaveis (1, 2, 3, 4 e 5), cerca de 76% desta area e, de acordo com as regras 
do PDM, para estabiliV~r em termos de usos e de morfologias urbanas. 

, 
b) As Areas de Equipamentos definidas no PDM sao em grande parte, ocupadas 

com equipamentos e servi<;os sob jurisdi<;ao ou tutela da Administra<;ao Central e 
representam 11 ,2% da area do Concelho. 

, 
c) As Areas Verdes quantificadas no quadro referem-se a areas exclusivamente ou 

predominantemente destinadas a espa<;os verdes e respectivas infraestruturas e 
equipamentos complementares e totalizam 1. 800 ha, 22, 1 % da Area do 
Concelho. No entanto, a Estrutura Verde defmida no PDM, inclui outros 
espa<;os de uso habitacional e de Equipamentos, que integram areas verdes de 
dimensao significativa. 

, 
d) As Areas sujeitas a processos de Estruturac:;:ao Urbanistica e a Reconversao 

profunda, representam 10,3% da area total do Concelho, correpondendo a 840 
ha. A esta area podera adicionar-se uma parte da Area Industrial Consolidada 
que se admite no PDM poder vir a ser profundamente reconvertida para 
adapta~o as novas necessidades do Tecido industrial e da estrutura 16gica da 
cidade. 
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, , 
e) As Areas de Usos Especiais integram o Aeroporto, as Areas Portuanas, as 

instala<;6es militares e outras instala<t6es ligadas aos servi<;os de transporte e 
abastecimento de agua e de energia e, ainda, a area da EXPO 98 e representam 
11,7% de area do Concelho, 962 ha. 

No quadro seguinte, apresentam-se as areas desagregadas pelas categorias de 
espa<;os definidas no PDM, podendo caracterizar-se a ocupa~o em rela~o aos 
principais usos nos seguintes aspectos mais relevantes: 

a) 0 uso predominantemente habitacional corresponde a 2. 799 ha das areas 
Hist6ricas Consolidadas e a 679 ha das areas de estrutura~o e reconversao 
urbanistica, num total de 3.304 ha; 

b) 0 uso Terciario corresponde a 174 ha das areas Hist6ricas e Consolidadas e a 
164 ha das areas de estrutura~o e reconversao urbanistica, num total de 338 ha; 

, 
c) As Areas predominantemente industriais e de Investiga~o e Tecnologia 

correspondem a 253 ha; 

, 
d) As Areas de Equipamentos Colectivos ocupando parcelas de superficie igual ou 

superior a 1 ha, representam, no conjunto da cidade, 916 ha. Esta area nao 
inclui OS equipamentos ocupando terrenos de area inferior a 1 ha, iStO e, a maior 
parte dos pequenos equipamentos de nivellocal; 

, 
e) As Areas Verdes de recreio e lazer, nao incluindo as pequenas areas verdes 

integradas no tecido urbano, totalizam 800 ha; 

f) As Quintas identificadas no PDM que sao objectos de regulamenta~o especifica 
com o objective de preservar total ou parcialmente a sua morfologia e ou 
antigas estruturas edificadas, totalizam 170 ha. 

Nota: As Areas Mistas foram repartidas entre uso habitacional e terciario na propon;ao de 50% . 
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Quadro 2 

1 ' Areas Hist6ricas a) Habitacionais 
b) Baixa 
c) Quintas Hist6ricas 

2 Areas Consolidadas a) Moradias 
b) Habitacional 
c) Tercil1ria 
d) Mista 
e) Indlistrial 

' 3 Areas de Reconversao U rbanfstica a) Habitacional 
b) Mista 

' 4 Area de Estrutura~o U rbanfstica a) Habitacional 
b) Terciaria 
c) Mista 

' 5 Areas de Investiga~ e Tecnologia 

6 Equipamentos Colectivos e Serviyos PUblicos 
• 

7 ' Areas Verdes a) Recreio 
b) Pro~ 

c) Pedagogia 
d) Hist6ricas 
e) Quintas a Reconverte 

, 
Areas de Usos Especiais 

9 Espa<;os Canais 

TOTAL 

34 

Parciais 
ha 
639 
27 
61 

288 
1812 
87 

121 
126 

255 
145 

310 
60 
64 

800 
655 
235 
109 
10 

Totais 
ha 

727 

2434 

410 

434 

127 

916 

1809 

962 

303 

8200 ha 



2. CAPACIDADFS FSTil\fADAS DAS AREAS DEFINIDAS NO PDM 

As estimativas realizadas permitem obter uma ordem de grandeza das capacidades 
admitidas no PDM devendo, no entanto, ser tidas em considera~o as limita<;6es 
dos valores obtidos, dada a impossibilidade de se disp<)r de dados de base rigorosos, 
nomeadamente quando a ocupa~o actual da cidade, a distribui~o da superffcie de 
pavimento existente pelos diferentes usos e ainda, a impossibilidade de prever e 
estimar as transforma<;6es no tecido urbana consolidado no horizonte do Plano. 

As estimativas realizadas baseiam-se na quantifica~o das areas apresentadas no 
ponto anterior, as quais foram calculadas em computador a partir de Planta de 
Classifica<;ao de Espa<;os do PDM e em rela<;ao as quais se aplicaram indices medias , 
de constru<;ao para as Areas Hist6ricas ( 1, 0) e Consolidadas (2, 0) * e os indices do 
Plano Director as areas de Estrutura~o e Reestrutura<;ao Urbanistica. Estes indices 
sao fundamentados pelos estudos feitos para diversas zonas da cidade e que indicam 
as seguintes ocupa<;6es: 

• Quadro de fndice de Utilirn~o e de Taxas de Reparti~ de Usos de Areas Tipo 

Campo de Ourique 19.8 1. 6 (bairro) 86 14 
2.0 Malha 

Arroios/Estetan.ia 18 2 76 24 
Grande 11 1.6 81 19 

20 1.9 80 20 
St0 Isabel/Estrela 13 1.1 74 26 
C. Redondo/Estefli.nia 11.7 2.3 71 29 

da Liberdade 13.7 2.4 42 68 

(in Estudo Sectorial/Morfologias Urbanas) 

A reparti<;ao da superffcie de constru~o pelos diversos usos foi feita com base nos 
valores estabelecidos no Regulamento do Plano, aplicando-se a reparti~o de 50% 
no conjunto de areas rnistas. 

Nao incluindo as Areas de Usos Especiais, as Areas de Equipamentos e as Areas 
Verdes, estima-se a capacidade global da cidade (constru~o existente e prevista) em 
cerca de 53.000.000 m2. 

Deste total, estima-se que a constru~o existente totaliza aproximadamente 
40.000.000 m2. 

A nova constru~o permitida pelo PDM, no conjunto da cidade, podera atingir 
13.000.000 rn2 o que representa 32% da ocupa~o actual. 
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Esta capacidade, de acordo com a estrutura prevista no PDM sera repartida da 
seguinte forma: 

7.400.000 m2 para Habita~ao 

4.500.000 m2 para Terciario (servi~s e comercio) 

1.100.000 m2 para Industria, Investiga~o e Tecnologia e Armazenagem 

Estes valores, como se referiu, nao incluem novas constru~6es ou amplia~6es dos 
edificios existentes nas Areas Hist6ricas e Areas Consolidadas. No entanto, de 
acordo com as regras do PDM, nestas areas a tendencia e para a estabiliza~o do 
tecido edificado e para a conten~o da terciariza<;ao. 

Assim, as capacidades destinadas permitem para ja, a seguinte avalia<;ao: 

a) A capacidade de oferta para a Habita~ao em novas areas e areas a 
reconverter permite construir cerca de 74.000 fogos, o que enquadra os 
objectives estrategicos do PDM e o Programa de Habita~o para os Anos 90 
do Plano Estrategico. 
A esta capacidade havera que adicionar os cerca de 30.000 fogos vagos , 
existentes e a capacidade oferecida nas Areas Hist6ricas e Consolidadas; 

b) A capacidade de superficie para terciario reparte-se entre as areas mistas e 
novas areas de terciario (estrutura<;ao e reconversao) a que correspondem 
cerca de 2.200.000 m2 e as areas de estrutura~ao e reconversao para 
habita~o, a que correspondem 2.300.000 m2 . 
Assim, cerca de 50% da capacidade oferecida para o terciario sera em areas 
habitacionais perifericas onde se estabelece 0 limite maximo de 30% da 
superficie de pavimentos para comercio e servi~os; 

c) As necessidades, para os pr6ximos 10 anos, de superficie para terciario 
estimam-se em 2.000.000 m2, incluindo area para novas empresas, expansao -e relocaliza<;ao de empresas existentes. 
A esta superficie havera que adicionar, superffcie para comercio e para 
equipamentos de promo<;ao privada. 
Isto significa que a capacidade oferecida no PDM, cuja disponibiliza<;ao no 
tempo, depende opera~ urbanfsticas de diversa complexidade, 
nomeadamente nas areas de reconversao urbanfstica, garante a resposta as 
necessidades dos pr6ximos 10 anos e que essa capacidade pode ser 
conseguida, fundamentalmente, nas novas areas tercianas conforme o 
modelo urbanfstico adoptado; 

d) A politica urbanfstica municipal, de acordo com esta avalia~o podera ser 
orientada no sentido da conten~o da terciariza~o da Area Central 
Consolidada e em particular das areas predominantemente habitacionais 
(objective estrategico do PDM), e da desloca~o do terciario para a 
Charneira Urbana, Arco Ribeirinho e Coroa de Transi~o, onde se oferece 
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capacidade suficiente para satisfazer as necessidades de expansao e 
qualifica<;ao do terciario e de funcionamento do mercado imobiliano no 
horizonte do Plano. 

e) neste quadro sera fundamental coordenar as politicas e programas municipais 
como projecto e implementac;ao da ocupa<;ao da area da EXPO 98. 
Desconhecendo-se actualmente , as caracterfsticas e condic;6es previstas para 
a ocupa<;ao futura desta area, nao e possfvel considerar as suas implica<;Oes 
na estrutura da cidade e na sua capacidade nos termos anteriormente 
descritos. 
No entanto, e de prever que a loca1i:za<;ao e o prestigio do empreendimento 
tenha impactos urbanfsticos importantes que oportunamente devem ser 
avaliados e compatibili:zados com o PDM e com os programas municipais 
para o conjunto da cidade. 

-
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IV ENQUADRA.l\1ENTO DO PDM, Sf~!ESE DOS 
ESTUDOS SECTORIAIS 

1. MORFOLOGIA URBANA E EVOLU<;;AO IDST6RICA 

2. PLAl'lOS ANTERIORES 

3. ENQUADRAMENTO SOCIO-ECON6:MICO 

4. 0 SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR E AS INSTITUI<;;OES 
CIENTfFICAS E TECNOL6GICAS E~1 LISBOA 

5. REDE VlARIA E TRA.t~SPORTES 

6. COMPONENTES AMBIENTAIS URBANAS/ESTRUTURA 

VERDE 

-7. HABITA<;;AO 

8. EQUIP AMENT OS COLECTIVOS 

--9. ESTUDOS PRELIMINARES DA CARTA MUNICIPAL DO 

PATRIM6NIO 

, 
lO.INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BASICO 

ll.SEGURAN<;;A E PROTEC<;;AO CIVIL 
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1. MORFOLOGIAS URBANAS E EVOLU<;AO IDST6RICA 

1. PERFIL IDST6RICO DA CIDADE 

Na sua dimensao contemporanea, Lisboa assume claramente marcas da sua 
pr6pria hist6ria, expressas na imagem e nas ambiencias urbanas. 

Marcada por sedimenta~5es antigas e profundas, a cidade apresenta-se como 
urn espa~-mem6ria da sua pr6pria hist6ria. A integra~o das pre-existencias 
fez-se muitas vezes mais atraves do refor~o da imagem e da fonna urbanas 
do que pela flxa~o material dos testemunhos arqueol6gicos. 

As transfonna~5es ao Iongo dos tempos veriflcaram-se nao s6 no sentido da 
expansao territorial com a amplia9ao do perimetro urbano, mas tambem por 
sobreposi96es a nivel do espa90 tradicionalmente ja consolidado. Assim, a 
evolu~ao e o crescimento urbano flzeram-se, tanto no sentido da 
continuidade horizontal, como da acumula~o vertical. Em ambos os 
processo se veriflcou uma atitude consciente e intencional de re-elabora~ao, 
re-cria~o e valoriza~ao das pre-exisrencias mais signiflcativas como 
mem6ria e expressao de uma cultura urbanistica inerente a imagem e a forte 
identidade historica da cidade . 

Marcada e positivamente condicionada pelo locus ffsico, Lisboa teve fonnas 
de desenvolvimento urbanistico baseados em processes, tanto empiricos 
como programados, que coexistiram no tempo e se materializaram em 
espa~os pr6ximos e ate contiguos e sao ainda hoje bern visiveis nas 
morfologias urbanas, nas linguagens arquitect6nicas, nas vivencias socio
culturais e nas ambiencias urbanas. 

0 todo que hoje e a cidade resulta de uma articula~ao sucessiva de varias 
partes com a integra~o de conjuntos, areas e nucleos hist6ricos de origens, 
natureza e modelos distintos. Por isso, Lisboa e uma cidade fragmentada 
mas hist6ricamente coerente. 0 crescimento nao foi continuo e sequencia! a 
partir de urn centro unico, mas fez-se atraves da articula~o de m1cleos em 
consonancia com a identidade fisica do sitio, de acordo com a identidade 
hist6rica tradicional e com base num pragmatismo inteligente. 

A pr6pria fonna9ao de nucleos consistentes (areas hist6ricas urbanas ou 
rurais) fez-se a partir de p6los agregados e referenciadores que se foram 
assumindo com valor estrutural a nivel interno do respective conjunto e a 
nivel geral da cidade. Ruas, largos, palacios e conventos, portanto, 
complexos arquitect6nicos e espa~s urbanos foram os elementos 
estruturantes e geradores da malha urbana nesta cidade que ate ao seculo 
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XIX, se desenvolveu predominantemente atraves de modelos empiricos e 
onde os trac;ados programados foram exce~6es do ponto de vista 
quantitativo - as malhas da cidade das descobertas e o projecto urbano 
iluminista. 

Ao nivel da estrutura espacial e dos trac;ados verifica-se a permanencia de 
dois tipos de morfologias urbanas e, embora cada uma delas predomine 
quantitativamente em epocas hist6ricas distintas, persistem como dois 
metodos ou processos de fazer cidade: a "estrutura urbana linear" e a 
"estrutura urbana em reticula". Enquanto a estrutura urbana linear engloba 
os diversos tra<;ados que integram a rua ou caminho como elemento 
estruturante e se inscreve num processo de crescimento empirico a partir do 
centro e numa articula<;ao dispersa com o territ6rio, a estrutura urbana em 
reticula corresponde a uma cultura urbanistica de pendor racionalista, a urn 
desenvolvimento programado no interior do perimetro urbano ou em areas 
exteriores significativas e a urn modelo de cidade mais centrado e 
concentrado. Apesar dos tra<;ados correspondentes ao primeiro tipo serem 
dominantes ate ao fim do seculo XV e os do segundo ocorrerem com 
frequencia a partir do seculo XVI, eles nao sao exclusivos e coexistem de 
forma coerente, de acordo com a natureza e as referencias de cada 
interven9ao. 

Apesar da cultura urbanistica propria de cada momento hist6rico, com os 
seus modelos bern expressos em tipologias e morfologias urbanas, 
coexistiram dois modos de conceber e viver a cidade (duas ideias de cidade) 
que sao hoje urn referendal especlfico da cultura urbanistica lisboeta: a 
"cidade - caminho" e a "cidade - bairro". 

Enquanto a "cidade- caminho", que se espraia ao Iongo das sa.idas naturais e 
das antigas portas das muralhas, e uma forma de penetra<;ao extensiva e 
dispersa no territ6rio envolvente e uma projec<;ao do centro para o exterior, 
a "cidade-bairro" corresponde a uma vivencia e a uma imagem mais 
interiorizada, uniforme e concentrada, tanto nos exemplos do centro urbano 
antigo como nos nucleos ou aldeias das margens ribeirinhas do Tejo e da 
coroa rural norte. 

Estes dois referenciais distintos e aparentemente opostos e contradit6rios, 
coexistiram na pratica e articularam-se, concorrendo para a fonna<;ao da 
cidade como urn todo simultaneamente uno e diverso. 

Esta diversidade e coexistencia de modelos e processos produziu tambem 
uma certa dualidade a nivel das ambiencias e vivencias urbanas: ruralidade e 
urbanidade. 

Modelos e tipologias arquitect6nicas de caracter erudito convivem com 
exemplares tradicionais e vemaculos ambientes urbanos teoricamente bern 
referenciados e consistentes, articulam-se com situa96es de expressao rural 
de grande simplicidade. Mesmo ao n!vel de cada nucleo urbano, essa 
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dualidade persiste, assumindo a urbanidade na envolvente quando esta se 
inscreve no percurso da "cidade- caminho" e a ruralidade no seu interior. 

Uma das qualidades mais evidentes da cidade de Lisboa entendida como urn 
todo, ou seja, como uma estrutura englobante, permanente e significativa, e 
a clareza e a lisibilidade que apresenta ao nfvel das morfologias urbanas. 
Porque esta cidade se fez com o refor<;o, sucessivo da mem6ria urbana, num 
devir hist6rico de longa dura<;ao, ela mantem ainda hoje todos os sinais que 
demonstram a coerencia de urn todo tao diversifi.cado. Neste sentido, e o 
melhor testemunho da sua pr6pria hist6ria e da sua identidade como facto 
urbano. 

2. UMA IDEIA DE CIDADE OU DE PRODU<;AO DE CIDADE POR 
GERA<;OES 

, 
E visivel nas plantas de analise morfol6gica, que a cidade de Lisboa se 
apresenta como urn somat6rio de partes, estratos e fragmentos, formalmente 
muito homogeneos e com grande identidade ffsica e ambiental. 

Isto pressup()e reconhecer-se o interesse, no ambito do PDM, dos elementos 
e conjuntos portadores de identidade numa perspectiva de encontrar meios 
de defesa do Especifico (da parte) contra o interesse mais comum de 
banaliza<;ao urbana do produto, nas opera<;6es de Renova<;ao Urbana. 

A topografia e a morfologia jogaram urn papel de suporte importante dentro 
da hist6ria urbana e social da cidade. 

Isto aliado a estrutura da Rede de Caminhos que quase descrevem a 
topografia, assumindo na toponimia os acidentes e balizando as operac;Oes e 
processo de crescimento urbano - obriga-nos a olhar de novo para o 
Fragmento ou Parte de Cidade Conseguida, com tecido urbano homogeneo, 
como urn mundo em vias de extin<;ao e fnigil que pressup5e uma atitude 
cultural no interior da gestao urbanfstica. 

2.1 Ciera~oes 

Visao redutora e simplificadora das 3 grandes vagas ou gerac;Qes de 
crescimento urbano que correspondem a ideias de cidade diferenciadas, no 
que respeita a sua estrutura urbana e as Redes de Suporte - pondo em 
destaque a sua integra<;ao na estrutura urbana global. 

A presen~ destas 3 gera<;6es e suficiente para nos apercebermos da sua 
importancia e significado na identidade da cidade. 

Atraves delas damo-nos conta da imprescindibilidade da sua participa<;ao na 
imagem da cidade e da qualidade de Pennaoeocia dos Pianos 
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A Cidade da 1 • Gera~ao 

-

e a cidade antiga que cresce tendo como suporte as antigas estradas de 
acesso a cidade; 

a sua maior expressao e ribeirinha, tendo como dominante uma estrutura 
urbana linear; 

crescimento linear no sentido E I W. 

A Cidade da 2 a Gera~o 

e a cidade do grande tra<;ado urbano que se inicia com o refor<;o do 
Centro no projecto urbano de Pombal e no rasgar do Passeio Publico. - a 
cidade romantica prolonga a cidade da Razao e tambem 

a cidade burguesa e liberal com os seus «boulevardS» e malha de 
quateir5es; 

- a cidade do Estado Novo, em Alvalade, na continuidade da linguagem 
urbana de «rua» e de bloco-patio; 

direc<;ao de crescimento no sentido S IN. 

A Cidade da 3 • Gera~o 

E a cidade territ6rio, a cidade regiao I A CIDADE DIFUSA 

, 
e uma cidade que cresce na Area Metropolitana, e utiliza a cidade 
tradicional como meio de suporte. 0 habitante da Rede da 3• gera~o 
e ja por tendencia passageiro. 

2.2 Conflito e Coexistencia das Gera~i>es 

A CIDADE AN11GA 1. Da Cidade Ribeirinha a Cidade Cosmopolita 
de Quinhentos 
Urn exemplo de continuidade e coex.istencia com 
as que correspondem a cidade entre as especiarias 
e o ouro I A cidade das descobertas onde e 
visfvel a continuidade de estrutura, tendo como 
suporte as antigas estradas 
Dominante - estrutura urbana linear - Sees. 
XVIJXVTI S. P. de Olival/Carmo e Trindade V 
Nova e Mercado do Povo. 
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A CIDADE MODERNA 

A CIDADE CONTEMPORANEA 

2. 0 urbanismo como .. Razao de Estado>> 
A afirmac;ao do projecto urbano e do desenho de 
cidade em dialogo com a cidade antiga 
Compreende da Cidade da Razao a Cidade do 
Estado Novo assim como da Cidade Romantica a 
Cidade Burguesade Oitocentos 
Reposicionamento do Centro e o tra~ado da 
cidade em dir~o ao Norte/Planalto 
Os fragmentos sao ja o resultado dos conflitos 
com a estrutura urbana anterior mas tambem a sua 
resoluc;ao configurando a cidade como obra 
obra - entre a inven~o e a mem6ria. 

3. Da Cidade Regiao a Cidade Territ6rio 0 
Plano Global/ as circulares/ as vias rapidas 
P. Grroer/ 0 Plano protagonista do novo conceito 

~ 

0 reposicionamento da Area Central e o declinio 
da cidade tradicional. 

# 

E o aparecimento das descontinuidades da 
dispersao, da cidade dentro da cidade, da 
formac;ao da A.M.L. 

Constata-se que toda a gera~o pt}e em destaque uma ESTRUfURA 

URBANA E UM CONCEITO DE CIDADE que se propoe sobre a anterior e se 
desenvolve condicionada por ela: 

• A ANTIGA, que p0e em evidencia a FUNCAO RlBEIRINHA e tern 
como suporte uma ESTRUTURA URBANA LINEAR paralela ao 
rio, e ao longo das estradas de acesso a cidade. 

• A MODERNA, a do tra~do e do projecto URBANO, pondo em 
evidencia uma ESTRUTURA FUNCIONAL E URBANA, ja nao tao 
dependente das necessidades econ6micas ribeirinhas, em 
desenvolvimento para o interior, tendo como suporte uma 
ESTRUTIJRA URBANA EM RETICULA, fragmentada, pelas 
linhas de clivagem morfol6gica das antigas estradas. 

• A CONTEMPORANEA, que corresponde ao desenvolvimento da 
GRANDE CIDADE e da AML, tendo como suporte a REDE 
ARTERIAL E METROPOLITANA e um conceito urbano em zonae 
MALHA ABERTA. 

A coexistencia de ESTRUTURAS «em conflito» fazem parte do processo de 
crescimento da cidade, tendo sempre como objectivo a sua INTEGRA<;Ao 
numa estrutura global. 
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Esta particularidade e a consequente FRAG:MENTA<;AO dos TECIDOS 

URBAN OS e/ ou as DESCONTINUIDADES URBAN AS constituem uma das 
principais qualidades da cidade. 

Assim, o projecto incompleto (que, toda a cidade e) e que se traduz tambem 
na incapacidade de realiza~o de uma determinada epoca, reflecte-se ne 
estrutura urbana global, pondo as redes existentes, de nivel "inferior" mais , 
FRAGEIS, em fun~6es de substitui~o sacrificando o equilibrio urbano e o 
ambiente de areas ja consolidadas. 

As estruturas urbanas mais duras tendem a colonizar -subvertendo por vezes
as ESTRUTURAS existentes, utilizando a cidade tradicional herdada dos 
periodos anteriores com meio de sobravivencia e impondo novas regras de 
vivencia e de uso ao cidadao habitante, que na rede de 3a gera~ao e ja, por 
tendencia, habitantes passageiro. 

0 novo PDM, urn PLANO que obrigat6riamente se inscreve oeste periodo, 
e e por defmi~o e por atitude um plano e um projecto de INTEGRA<;A.o 
DE GERA<;OES 

3. Th1PORT AN CIA DA ESTRUTURA URBANA NAS FORMAS DE 
CRESCI1\1ENTO DA CIDADE 

3.1 Estrutura Urbana Linear de eixos de crescimento a linhas de 
fractura 

Crescimento apoiado nas antigas estradas de acesso, crescimento urbano 
antigo e fragil, que sofreu adpta~5es ou foi seccionado e/ou absorvido na 
estrutura urbana da cidade. ·--
Este processo, apoiado em caminho como directriz de crescimento, 
permaneceu como uma forma de desenvolvimento tradicional, nao 
programada, da cidade. 

A importancia de crescimento urbano linear ao Iongo da rede de caminhos e 
estradas de acesso a Lisboa e bern visfvel nas estradas antigas de Santos, da 
Cotovia e Campolide, Palhava, Arroios, Rua Direita dos Anjos, etc. 

A pennanencia do parcelamento e edifica~o ao Iongo dessas estradas nao e 
contrariada (ou e dificilmente contrariada) pelos pianos posteriores que 
progressivamente absorvem este tipo de crescimento, integrando ou 
rectificando alinhamentos. 
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3.2 Estrutura Urbana em Reti'cula 

' E o principal crescimento urbano da cidade enquanto processo programado e 
com tra~ado ordenador desse mesmo crescimento. 

Na Lisboa de hoje e reconhecfvel a forma urbana correspondente aos 
principais tra~ados que se reconhecem como primeiros na cidade de 
quinhentos, em Vila Nova de Sta Catarina, Vila Nova de Andrade, Bairro 
do Mocambo, P~o dos Negros, Belem, .. 

0 urbanismo de quinhentos distingue-se do Urbanismo mediaval pela 
conce~o de cidade, cujo tra~do mais regular e ortogonal ja trabalha com 
os conceitos e principios de perspectiva que vai perrnitir desenhar o 
~gaveto~ e os enfiamentos visuais empolados em eixos directores ou de 
composic;ao. 

Lisboa assumiu nesta epoca (entre as especiarias e o ouro do Brasil) uma 
importancia dominante de centro de mercado internacional e cosmopolita 
entre as cidades europeias. 

(Em 1750 Lisboa deveria ter 250 mil habitantes, enquanto que Antuerpia em 
oitocentos contava apenas 80 mil) 

Ap6s o terramoto a cidade vai mais uma vez personificar a vanguarda 
europeia da Idade da Razao 

Vai conhecer o maior projecto das cidades do lluminismo que chegou a 
tentac;ao de desenhar toda a cidade. 

Neste projecto e importante distinguir o conceito de projecto acabado, quase 
de cidade instantanea, assumindo todo o processo de realiza~o e 
constru~o, principalmente na Baixa da Cidade - a qual e todo urn prograrna 
completo de centro de cidade. 

Nas outras partes da cidade (Lapa, Principe Real, Ajuda, Junqueira) o 
desenho urbano, rigoroso, e assumido com menos ~despotismo» e a sua 
concretiza~o e mais lenta e menos absoluta. 

' E importante referir que para esta epoca foi muito importante encontrar 
ideias de Arquitectura de Cidade, que se casavam com as pre-exisrencias 
cultas e com a Arquitectura cha do Maneirismo Portugues. 

0 pragmatismo, a o~o racional de desenho urbano e o empirismo das 
soluc;6es, sao atributos reconhecfveis e estao implicitos nas preocupac;6es de 
Manuel da Maia, nas suas dissertac;6es. 

A titulo de exemplo a matriz de uma experiencia racional anterior (Rua 
Direita das Portas de Sta Catarina) foi eleita como padrao que em conjunto 
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com a experiencia inglesa, na recupera<;ao da "City" (C. Whren), ditou a 
metrica do desenho urbano pombalino. 

' A escala da cidade o urbanismo e utilizado como experiencia de poder e vai 
ser atraves do seu exercicio que o «despotismo iluminista» vai 
progressivamente experimentando o seu poder. 

Posteriormente Lisboa conhece a sua maior epoca de crescimento urbano, 
logo ap6s o periodo romantico que nos parece como processo Iento de 
crescimento urbano, ainda sob influencias do Projecto Pombalino. 

Trata-se da epoca referente ao Racionalismo liberal de oitocentos, que teve, 
em termos de produ<;ao e de desenho de cidade o seu maior protagonista na 
figura de Ressano Garcia, engenheiro da CML. 

' E urn periodo de euforia de crescimento urbano baseado em longos anos de 
debates nas Cortes, das Leis que poderiam permitir a expropria<;ao dos 
terrenos necessarios ao desenvolvimento da cidade. 

Foi a epoca do desenho da Estefania, de Campo de Ourique, da A venida e 
Avenidas Novas, do Bairro Barata Salgueiro, Rua dos Anjos (Av. Almirante 
Reis) e das malhas que envolvem esses tra~ados. 

Mais uma vez o empirismo, o pragmatismo e a cultura urbana ditam a nova 
Lisboa. 

Os caminhos e as ruas que tinham servido de eixos de crescimento da cidade 
(Rua Direita dos Anjos, Rua deS. Jose/Sta. Marta/Estrada de Palhava e Rua 
de Alvalade, Rua de Campolide, Estrada da Cotovia e Rua do 
Coreto/Estrada de Santos/Cal~da do Combro, etc ... ) foram 
progressivamente integradas nas malhas da cidade, como pre-existencia a 
manter ou a redesenhar e com novo tra~do. 

' E uma experiencia notavel de urbanismo cujo estudo • merec1a ser 
aprofundado. 

Como exemplos: 

A integra<;ao da Alameda da Parada e Aqueduto, como uma directriz 
da malha de Campo de Ourique (Rua Ferreira Borges) 

A integra~o da estrada de circunvala<;ao nas malhas A vs. Novas 
(Av. Duque d' Avila) 

- Como «broadways,., a Rua de Valverde/S. Jose/Sta. Marta I S. 
Sebastiao da Pedreira, a estrada de Picoas, R. Direita dos Anjos. 

45 



Por ultimo e de referir a grande extensao e a experiencia de Alvalade nos 
anos 40 e no contexto do Estado Novo. 

Mais uma vez a experiencia culta e o racionalismo europeu se encontram em 
dia.J.ogo com a cidade, sem apagar a sua continuidade urbana. 

Assiste-se por vexes a urn tra~do de «magnificencia civil», no tra~do de 
continua<;ao do eixo Miguel Bombarda, 1ST, Alameda D. Afonso Henriques 
e Fonte Monumental. 

Tambem nos Bairros soc1ais, mais agarrados a experiencia italiana 
(reconciliando a tradi<;ao rural, a urn tra~do romantico, mas rigoroso). 

1960 e depois 

As ultimas experiencias de Lisboa dizem respeito a fases, onde as "utopias 
negativas" entram em contradi<;ao com a cultura da cidade iniciando-se urn 
processo de declinio da cidade tradicional e de desurbaniza<;ao e 
desconcentra<;ao urbana. 

4. RECOME.NDA(:OES QUANTO A INTEGRA(:AO DESTA 
ESTRUTURA URBANA NUMA IDEIA DE PLANO E DE GESTAO 
DA CIDADE 

4.1 Para a Estrutura Urbana Linear 

perceber a sua organiza<;ao e adapta<;ao a morfologia dos sitios 

perceber o seu significado como parte integrante e significativa da 
imagem de Lisboa, os eixos de chameira seccionam as malhas, 
detenninando linhas de fractura, de descontinuidade, linha.~ de clivagem 

defender a sua manuten<;ao, como estrutura independente das malhas, 
que na sua contiguidade foram preenchendo as suas areas intersticiais; 

- acautelar a sua absor<;ao por Reordenamento ou Renova~o Urbana, 
perdendo a sua dimensao de lote e a sua edifica<;ao diferenciada, com 
efeitos nefastos sobre a imagem da cidade, banalizando-a ou perdendo 
referenda; 

potenciar os pontos de encontro dessas linhas de estrutura urbana 
(LINEAR) que foram lugares significantes da estrutura urbana e da 
circula~o da cidade (Rato, etc, ... ). 

A manuten<;ao dessa estrutura espacial e da sua estrutura de rela<;6es 
(caminhos, estrada) reflecte uma permanencia no plano da cidade, 
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correspondendo o crescimento urbano, na sua maior parte a antiga estrutura 
fundiana dos conventos e campos. 

4.2 Para a Estrutura Urbana em Reticula 

estrutura dominante da cidade; 

tern directrizes importantes a detectar (antigas pre-existencias) e 
diferentes formas urbanas e tipos de edifica~o; 

- importante caracterizar essa malha pela sua dimensao, fronteiras, 
formas de parcelamento, dimensao de lote e tipos de edifica<;ao 
(referindo sempre a epoca hist6rica de forma<;ao); 

percebida nas suas componentes principais, relacionou-se a sua 
import.ancia no contexto mais geral da CIDADE - ate que ponto as 
suas partes e particularidades sao significativas, quais sao as .c Regras•• 
do Ordenamento e da Edifica~o; 

que tipo de preenchimento sofrem e qual e 0 dominante hoje em dia -
caracteriza-lo; 

que tipos de edifica<;ao alteram as regras de ordenamento ( por 
emparcelamento, ocupa<;6es em profundidade de lote) e que hoje tern 
• A • tmportancta; 

5. IDEIAS PARA QUALIFICAc;AO DA CIDADE 

Conjunto de ideias para afrnar conceitos basicos e padr5es de 
comportamentG·~ue possam conduzir a formula<;ao de criterios para regular 
esses comportamentos. 

ldeias-Chave 

1. 0 tecido consolidado corresponde a cidade formalmente acabada; 

2. Parte desse tecido consolidado corresponde ja a areas especiais da 
Cidade Hist6rica e e convencionalmente aceite a sua Protec<;ao e 
Valoriza<;ao em termos Morfol6gicos, Tipo16gicos e Patrimoniais; 

3. Grande parte desse tecido nao se encontra estabilizado socio
urbanisticamente, estando sujeito a transforma<;5es tipol6gicas e 
funcionais; 
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4 • . 0 comportamento desse tecido nao e homogeneo, detectando-se 
«tendencias» de transforma<;ao diferenciadas, com resultados 
contradit6rios entre si. 

5. Enquanto o Centro Hist6rico se esvazia de sentido, vao perdendo peso 
componentes historicamente presentes, levando a que se assista a uma 
deslocac;ao de parte dessas componentes ao Iongo de directrizes e, 
consequentemente, a desloca~o do centro e de func;5es centrais; 

6. Esse comportamento arrasta fen6menos «tlpicoS» de "esvaziamento" do 
' Centro para outras Areas de Cidade Consolidadas (areas devolutas, 

decadencias ffsicas e funcionais, que apresentam indfcios de 
obsolescencia do tecido edificado); 

7. Esses fen6menos apoiam-se em val ores criados em termos de 
expectativa no mercado de solos que se justifica pela indefini<;ao de 
criterios de gestao, ou pela sua ausencia pura e simples, registando-se 
vazios normativos; 

8. Esses fen6menos nao sao positivos em si, em termos de transforma<;ao 
qualitativa da cidade e, conjugados com outras disfuncionalidades do 
sistema de transporte, taxa de motoriza<;ao, carencia de infraestruturas 
viareas, induzem uma situa<;ao «de conflitualidade>•, negativa em 
termos de ambiente e de quadro urbano; 

9. Essas transformac;5es podem levar a que partes significativas da cidade 
sejam desqualificadas, arrastando consigo a perda im1til de valores 
ambientais do quadro urbano, dificilmente recuperaveis; 

10. Essa desqualifica<;ao representa urn div6rcio de interesses, entre os 
empresanos imobiliarios e a Administra<;ao Local, que nem sempre e 
compatfvel com o coerente desenvolvimento urbano da cidade; 

11. Este div6rcio determina a perda de valores ambientais que, nao sendo 
recuperados pelos empreendimentos, se reflecte negativamente no 
valor da cidade, e consequentemente no investimento dos 
particulares; 

12. Haque criar novas formas de entendimento e compreensao da cidade 
mais integradora do investimento e dos beneficios publicos que pode 
trazer 

' 

13. Nas Areas a Estabilizar do Tecido Consolidado terao de se encontrar 
processos de valoriza~o do quadro urbano existente susceptive! de 
interessar aos particulares, atraves da cria<;ao de incentivos a essa 
valorizac;ao; 
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14. Assim, o zonamento e os indices de utiliza~o e as nonnas 
deveriam ser necessariamente acompanhados de especificac;6es na 
positiva, discriminando-se o que deve ser feito, do que nao deve ser 
feito. 

15. 0 Incentivo de zona, mais os indices de zona e os parfunetros 
(padr6es) que regulam a zona em termos fonnais, constituem a 
tecnica principal de controle do Desenho da Cidade. 

16. As consequencias de interesses, publicos e privados sao a base de urn 
novo entendimento necessaria para a consolida<;ao da cidade; 

17. Os princfpios que orienta, as op¢es formadas e que informam o 
conceito global, sao a arquitectura do modelo. 

18. No modelo fundamentam-se as estrategias e acc;6es disciplinadoras 
mais importantes presentes neste relat6rio. 

6. DA DEFINI<;AO DE 
TERRIT6RIO. 

, ' -
AREA URBANA A URBANIZA<;AO DO 

A 1 a e 2 a gerac;6es no crescimento urbano da cidade correspondem a urn 
continuo de hist6ria urbana, de vanos seculos, que culmina, depois da 1 a 

industrializac;ao, numa forte concentra<;ao urbana, divisao funcional e 
espacial que atinge o seu maximo e ponto de viragem nos anos 50/60. 

Processa-se entao, urn percurso de crescimento urbano, que podemos 
traduzir por "desurbaniza<;ao", dando lugar a uma nova 16gica de 
implanta~ao das actividades e a uma nova extensao das redes em malha livre 
e aberta. Este processo e caracterizado por urn declinio da cidade de 1 a e 2 a 

gera~o ( cidade tradicional) e por uma grande transforma~o na identidade 
social, das comunidades dentro do territ6rio da Area Metropolitana. 

Estamos perante fen6menos novos que pedem diferentes aproximac;5es, 
atitudes e eventualmente novos conceitos. 

A cidade cresce na periferia, agregando e "banalizando" os lugares que vai 
absorvendo, retirando-lhe "clareza" e identidade, ao mesmo tempo, criando 
novas periferias no interior e for9<U1do novos eixos de acessibilidade e novas 
areas de oportunidade. 

0 habitante e mais "passageiro" que residente, alterando-se todo 0 sistema 
de referencias espaciais e de identidade com o sftio. 

Paralelamente ao crescimento end6geno, na base de potencialidades locais, 
provenientes de uma rela<;ao mais estavel com o meio, e-lhe imposta e 
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planeada, dando origem a urn novo Relacionamento com o territ6rio, e a 
uma nova 16gica de implanta~ao do habitat e das actividades. 

' A cidade continua da 1 a e 2a gera~o contrap5e-se assim a cidade difusa 
' da 3 3 gera~o. A rede urbana da cidade tradicional composta de Ruas, 

quarteir6es, passa-se a rede de malha aberta, composta de rede viana arterial 
e espa~os urbanos descontinuos. 

Estes ultimos anos corresponderam a urn trajecto onde as tendencias 
evoluiram da concentra~o a dispersao, como processo dominante no 
crescimento da cidade. 

Em termos geracionais pode-se afirmar que se passou da cidade tradicional a 
cidade metropolitana. 

As 16gicas de urn novo planeamento para a cidade assentam na concerta~o 
e gestiio dos conflitos de gera~o de crescimento e afinnam-se na procura de 
consenso em volta de principios que inequivicamente defendam alo: 

• continuidade e completamento das redes em constru~o (minimizando o 
seu impacto negativo sobre a cidade); 

• desencentivar a abertura de novas frentes urbanas; 

·- ~ 
• valoriza~o do territ6rio nas suas componentes estruturais integrando 

novos processos de crescimento nas estruturas do passado, e procurando 
nao desiquilibrar a rela~o mais fnigil que estas mantem com o territ6rio; 

• prioridade a rede da cidade tradicional valorizando a identidade local e a 
sua integridade; 

• valoriza~o da morfologia urbana da cidade tradicional; 

• procura de novos meios de integra~ao fisica e local de areas 
desfavorecidas ou marginais dentro da cidade. 
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2. PLANOS ANfERIORES 

1. PLANO DE GROER - 1948 

' E o primeiro Grande Plano da Cidade e tambem o que abre uma nova perspectiva, 
global e compreensiva da cidade e "seus suburbios". 

E tambem o culminar de urn trabalho de urbanista-conselheiro da CML desde 1938, 
que em conjunto com os servi9os t:ecnicos municipais lan9afalll as bases das grandes 
REDES que marcaram, em defutitivo e ate hoje, a cidade . 

. 
; 

E de assinalar o conceito de circulares, em numero de quatro, prolongando-se todas ate 
a Zona Oriental fechando numa via rapida marginal. 

Sendo a: 1 a Circular (parkway) a actual 3a circular 
2a circular ja construida com altera96es 
3a e 4a circulares correspondentes ao eixo da Av. E.U.A. e Berna/Joao 
XXI, respectivamente. 

E a epoca, desde 1938, das grandes obras publicas e sociais do Estado Novo e a ultima 
grande epoca de controlo sobre o crescimento urbano e de apropria9ffo de solo para o 
mesmo - a ultima oportunidade de exercicio de poder. 

0 crescimento industrial planeado da Grande Cidade vai dar inicio a expansao difusa 
da gera9ffo seguinte com a localiza9ffo da C.U.F. no Barreiro, ja em 1942 e, mais tarde 
do complexo siderurgico no Seixal . 

' E interessante recordar que alguns indicadores do PLANO ja pressagiam isso quando se 
referem ao maior crescimento dos suburbios - que na epoca representavam ja cerca de 
34% da popula9ffo da GRANDE CIDADE: 

SUBURBIOS 

Resideociais Industriais 
Costa do Sol ......... .. .. 57.690 (5,95%) Barreiro. etc •••• ••••••••• 51.420 (5,3%) 
Siotra, etc. • •••••• • • • •••• 40. 193 (4,14%) Montijo, etc. • •••••••••••• 24.346 (2,51 %) 
Loures-Mafra-Ericeira ..... .. 42.017 (4,32%) Vila Franca ••••••••••••• 33.295 (3,37%) 

Total 139.900 hab. Total 109.061 hab. 

Almada- Caparica (extensao mista) .. . 29.546 hab. (2,61 %) 
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- 0 conjunto da Regiao Lisbonense, incluindo as localidades acima indicadas 
representava, portanto, no ano 1940: 

709.179 hab. (71, 8 %) 
278.507 hab. (28,2 %) 

987.677 hab. 

Os "principios fundamentais do Plano Director", revelam a consciencia de 1° Plano 
Global e defendem, para a cidade objectives correctos, ainda hoje, embora a 
aprecia~o destes principios" reflicta o espirito da epoca e uma "modemidade", como o 
postulado do zonamento, a salubridade, as unidades de vizinhanc;a e as aglomera<;5es 
satelites. 

Exposi~o dos Principios Fundamentais do Plano Director 

A. Limita~o do Desenvolvimento Urbano e Estabelecimento duma Cintura Rural de 
Pro~o, que separe a aglomera~o lisbonense das aglomera<{Oes vizinhas. 

B. Regulamenta~o da Utiliza~o do Solo pelo Estabelecimento do Zonamento. 

C. Estabelecimento das Vias de Circula~o Rapida dentro de largas faixas de terreno 
arborizado e ajardinado, em vista do seu isolamento. 

D. Descentraliza~o e Apetrechamento Administrativo, Social e Cultural de cada 
Bairro. 

E. Saneamento e Melhoramento dos lugares de Habita~o e dos lugares de Trabalho. 

F. Distribui<;ao dos Espa<;os Livres. 

-G. Conserva~o e Protec~o das Belezas Arquitect6nicas e Naturais da Cidade. 

0 zonamento e o seu Regulamento, estao ja muito afastados de n6s, apesar de as - . preocupa<;oes serem correctas e acturus: 

• A insalubridade e a ausencia de arejamento em algumas zonas da cidade, com 
excesso de ocupa<;ao interior dos quarteir5es; 

• A pouca expressao de zonas verdes e de espa<;os livres, no conjunto da cidade e a 
sua rna distribui~o: 
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- sendo de 2.017 hal, para uma popula<1ao de 780.000 hab. de urn indice de 25,5 
m2/habitante, no entanto apenas 48 ha estao na "parte Este da cidade". 

- A previsao do plano e de 30 m2/habitante, sendo 15 a 
20m21habita.nte por bairro ("London Regional Planning" na altura propunha 50 
m2/habitante) 

- a preocupa<;ao com as servid5es panonimicas, com listagem extensiva e 
defmi<1ao de zonas de "non altiustollendi"; 

- a preocupa<1ao com as cerceas, empenas e os afastamentos, com defini<;ao de 
"margens de recuo" para quebrar a monotonia das ruas e para afastar as 
habita<;5es do movimento, do barulho e da poeira; 

(A Pra<;a Marques de Pombal e a A v. de Liberdade tinham como cercea maxima 
21m) 

0 " espfrito da epoca " perturbou a sua leitura em alguma parte da cidade, 
nomeadamente na Baixa Pombalina, apesar de considerar este ja urn "bairro de 
neg6cios donde toda a habita~o deveria ser exclufda", preconiza "condi<;Oes 
higienicas" insustentaveis e solu<16es contrarias ao projecto de Arquitectura e 
Urbano que e a Baixa Pombalina. 

Tambem o "espfrito da epoca" levou-o a imaginar potenciais vias desniveladas que 
resolveriam o excesso de declive de alguns arruamentos da cidade. 

No enta.nto eo primeiro "zonamento" e Regulamento Geral da cidade por ZONAS, 
sendo duma extensao e precisao notaveis e que traz consigo uma nomenclatura 
actual e urn conceito de MODERNIDADE. 

1 Metade deste valor corresponde ao Parque de Monsanto, entio em plan~o. 
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2. PLANO MEIER-HEINE- 1967 

Simultaneamente que o Govemo legislava sobre a necessidade de urn Plano Director 
Regional para a cidade de Lisboa (PDRL), a camara decidia, tambem, a execu~ao de 
urn novo Plano Director ou Geral, para a Cidade. 

Entre 63 e 67, data da sua elabora<;ao, foi este plano muito influenciado por aquele, 
traduzindo o sistema e as Redes propostas pelo PDRL. 

Assim, como o anterior Plano Director ja traduzia as orienta~6es e desenhos dos 
servi~os tecnicos Municipais que, em dialogo com os operadores, iam definindo as 
Redes, tambem este foi necessariamente influenciado pelos tra~ados estudos 
consequentes aquele. 

Aparece-nos no entanto uma nova atitude de zonar a cidade, ja nao tao "ingenuamente" 
modemista, mas sofrendo as sequelas da mesma tradi':tao. 

Seriam as UNOR'S, Unidades de Ordenamento que "zonaram" a cidade em sistema de 
analise e proposta, talvez ja com uma preocupa<;ao de analise morfol6gica, mas ainda 
muito dependente de uma forma de pensar a "zona". 

0 plano, no en tanto, aparece-nos ja com uma linguagem contemporanea e corrige dum 
e doutro, algumas situa~6es menos compreensivas face a cidade. 

, 
E urn plano actual e, institucionalmente, podia ser assumido, questionando-se como 
Plano de Fundo. Assim o foi, em parte e urn guiao imprescindivel porque, mesmo que 
contrariado, influenciou a forma e de pensar a cidade nas ultimas decadas. 

0 levantamento rigoroso e a defrni<;§.o das Areas Urbanas e a Estrutura Funcional 
atendem a estrutura urbana da cidade e suas tendencias de desenvolvimento. 

A areas hist6ricas a preservar, tendo como base a pesquisa e estudo do projecto 
Pombalino para a cidade, assim como os estudos da cidade antiga - denotam ja uma 
preocupa~ao cultural face ao Centro da Cidade e ao seu declinio, que e actual. 

0 desenvolvimento da estrutura funcional, ao Iongo dos eixos urbanos principais, s6 e 
perturbado pela polemica levantada em volta dos estudos para o prolongamento da 
A venida da Liberdade. 

Aqui, o Plano assume a corrente nacional da epoca, com a maioria dos arquitectos 
nacionais e prop5e como ~ chave fundamental plano a GRANDE VIA DE 

' , 
ACESSO A CIDADE E A GRANDE CIDADE DO TERCIARIO. 

A nao concretiza<;ao desta como de outras ~-chaves do plano, deixaram em aberto 
VAZIOS ESPACIAIS E NORMATIVOS. 
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, 
Questionando-se, hoje, continua a ser uma das Areas Problema mais diffceis de 
resolver na cidade e em constante CRISE FORMAL e mesmo INS'ITI'UCIONAL, com 
decis6es contradit6rias e formalmente crftica para a cidade. 

, 
A outra op¢o importante do plano, foi o nao assumir a VIA RAPIDA MARGINAL 
do PDRL e propor como fecho de anel e t.rafego de atravessamento * "A via de Tuneis e 
Meia Encosta"; tambem aqui, a sua nao concretiza~o nao deu alternativa ao fecho de 
circula~ao e ainda hoje, questionada ou nao, e uma interroga~o para a sua resolu~o na 
cidade. 

A indecisao ou a falta de meios ajudaram a que em nada o anel fosse concretizado e, 
sendo assim, o projecto poder-se-ia manter no papel (e manteve-se, ate hoje). 

A Nova cintura ferroviaria, e urn projecto do GEPTT, transposta para o PDRL e para o 
PGU. Substituiu a 1 a circular de GROER em termos de ocupa~o de espa-ro canal, 
sendo esta substitufda em parte pela CRIL. 

Tambem esta questao arrasta problemas de enormes consequencias, que em conjunto 
com a ja classica falta de meios e a endemica falta de decis6es, nos vern por arrasto 
cair em cima, com o excesso de solu~6es, como sempre em papel. 

Mas o principal "defeito" do plano foi a sua nao possibilidade de prosseguir com as 
Unidades de Ordenamento. Af instalou-se a crise na continuidade do plano e foi o 
grande desafio perdido - que, normalmente, corresponde a uma incapacidade fisfca da 
cidade seguir o plano. 

Poi toda uma gera~ao que se podia ter envolvido na concretiza~o do plano e que se 
perdeu para a cidade, em termos urbanisticos e em termos de cultura da cidade. 

0 plano aqui aparece-nos como urn guiao, urn plano-estrutura, que precisava de outras 
escalas de interven~ao que, nao sendo possfveis, deixaram a cidade cheia de inten~6es e 
de projectos por cumprir. 

A cidade crescia ja na Periferia e nos Aglomerados Suburbanos e decrescia no seu 
interior, traduzindo-se numa outra estrutura urbana territorial que o plano nao podia 
abra~ e onde outra cidade procurou a sua defmi~o - a cidade difusa, a cidade da 3 a 

gera~o. 

• A Via Rap ida Interior mais conhecida por • A Via de Tlineis e Meia Encosta • 
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3. PDRL ANTEPLANO - 1964 

Em 1960 foi criada a Divisao de Planeamento do Gabinete do Plano que no interior da 
DGSU foi responsavel pela elabora~o do Plano, que para alem duma Comissao criada 
para o efeito, constitufda por responsaveis autarcas e entidades publicas, teve entre 
outros, a colaborac;ao do Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes 
Terrestres, (GEP'IT) INE, IGS, Servic;o Metereol6gico Nacional, Direcc;ao-Geral dos 
Ediffcios e Monumentos Nacionais. 

Tratou-se dum esforc;o conjunto coordenado pela DGSU, para trac;ar 
ordenadores e de desenvolvimento urbanistico, para a Regiao de Lisboa. 

. ; . 
OS pnnClplOS 

Este plano definiu, praticamente, as directrizes/orientac;6es que rem vindo a ser 
seguidas, por toda as Direcc;6es e Operadores Publicos, desde entao, ate hoje. 

Defme-se como urn plano de conteudo essencialmente programatico onde a nova 
Estrutura Urbanfstica da Regiao, defendendo com princfpios orientadores e de 
Coordena~o de Actividades e de Operadores de uma "fonna flexfvel". 

Foi urn periodo significative e de decisiva importancia para a Cidade Regiao, onde se 
assumiram opc;6es de planeamento que hoje ainda se questionam e que s6 em parte 
concretizadas, comprometeram defmitivamente o futuro da Grande Cidade. 

Foi tambem urn perfodo onde, e como em todas as cidades europeias, se atingiu o 
climax da concentrac;ao polarizada; seguindo-se ate hoje o surto de desurbaniza~o, de 
dispersao e de desconcentra~o ou ocupa~o do territ6rio em malha aberta, pondo em 
declinio os conceitos anteriores da cidade da 1 a e 2 a gerac;Qes ou cidade tradicional . 

Em sfntese as principais Linhas de Orienta~oes do Plano, tendo como base uma 
projeccrao demografica para a Regiao de 2.530.000 habitantes (23% do continente) sao: 

• Fomento da Autonomia da vida local, preconizando-se uma mistura de func;6es e 
actividades; -

• Nucleac;ao Urbana Regional, "concentrando o maior desenvolvimento urbano da 
Regiao em alguns pontos", recusando no entanto o modelo ingles das "Newtowns" 
e preferindo uma "acc;ao de desconcentra~o populacional dentro da pr6pria Regiao 
de Lisboa , dando prefer~ncia ao crescimento de Polos de actividade afastados da 
capital, designadamente nas areas a sul do Tejo. 
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• Expansao dos aglomerados existentes ao Iongo das vias de comunica~o 

convergentes na cidade de Lisboa: 

- Na Linha de Sintra, apoia-se a implanta~o de Novas Indt1strias para "equilibrar 
uma popula9ao estratificada com predomfuio de empregados"; 

- Na Linha de Vila Franca de Xira, apoia-se a expansao urbana e o 
reagrupamento; 

- Na Linha de Cascais, apoia-se o desenvolvimento apenas consequente da cria~o 
de equipamento. 

• Desenvolvimento de aglomerados de maior independencia ligados as vias de 
comunica~o regionais- Malveira, Pinhal Novo e Vendas Novas. 

• Desenvolvimento de aglomerados em volta do estmirio do Tejo: 

- Na Margem Norte, fomenta-se as actividades tercianas que atraiam 
"empregados e quadros" (Vila Franca de Xira) 

- Na Margem Sui, o territ6rio e defmido como vocacionado para a fixa9ao de 
indt1strias. 

• Desenvolvimento da "AGLOMERACAO DE LISBOA", individualizando 
"5 grandes centros urbanos": 

- Conjunto 
" 
" 
" 
" -

Portela/Moscavide/Sacavem 
Loures/Odivelas 
Amadora/ Queluz 
Algesl Carnaxide 
Alrnada/Cova da Piedade 

Em sintese, o conceito da nova estrutura urbana defendida pelo PDRL, assenta nos . . , . 
segumtes pnnc1p10s: 

- polinuclea~o de Lisboa e dos seus aglomerados perifericos; 
- aproveitarnento urbanistico ern volta dos estuanos do Tejo e do Sado; 
- fomento de aglomerados independentes da Capital; 
- expansao de aglornerados em cruzamentos importantes de vias de comunica~o 

regional; 
- desenvolvimento moderado e individua1izado dos aglomerados existentes ao 

longo das vias radiais de penetra~o na Cidade e cujo crescimento e mais 
dependente dela. 
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Articulado com este conceito prop<>e-se uma rede de Infra-estruturas de Circula~o 
Regional, que vai ser ate hoje, a estrutura viana mais importante, que pesa sobre a 
Cidade-Territ6rio. 

0 novo sistema rodoviano primano, fundamenta-se em: 

• Forma~o de urn grande anel regional de Vias "arteriais", incorporando: 

- o acesso norte da Ponte sobre o Tejo, a partir do grande n6 do Aqueduto; 

- a Ponte como charneira do Sistema; 

- a Auto-estrada do Sul e o rio de Coina onde a van~ uma NOV A ESTRADA 
com caracteristicas de via rapida e que servira os m1cleos urbanos a desenvovler, 
a Norte e poente do seu tra~do, como Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, 
Alcochete; 

A liga<;ao desta a Vila Franca de Xira e a Auto-estrada do Norte, via Porto 
Alto· 

' 
- U rna via urbana de caracteristicas especiais contornando a cidade, pelo Norte e 

poente, dando continuidade e fecbo ao Anel. Esta via estabelecera a uniao 
entre a Auto-estrada do Norte, com inicio em Sacavem, e o acesso a ponte sobre 
o Tejo. 

Assume-se, como uma "adapta~ao do tra~do de uma das circulares previstas no 
Plano Director da Cidade, que tern servido de Orienta~o ao desenvolvimento de 
Lisboa" (GROER). Trata-se efectivamente da Via Norte-Sui. 

• 0 alargamento regional do Anel, com o prolongamento a A.E. do Sui ate a 
Marateca e a liga~o desta a Porto Alto, beneficiando os tra~dos dos E.N' s 
existentes; 

-• A duplica~ao das duas Vias Radiais, de Cascais e de Sintra: 

- A primeira prolongando a A.E. do Estadio Nacional ate Caparide, desdobrando
se depois em duas vias rapidas, uma ate ao GUINCHO e a outra ate ao 
L 0, a entrada do grande complexo urbano-turistico Estoril/Cascais; 

- A estrada de Sintra sera duplicada a partir da 2 a circular da cidade de Lisboa, 
assim, como "avulta a variante a fazer entre Carrascal e Ranholas e a sua liga~o 
directa a capital atraves do seu prolongamento ate a A v. de Ceuta, pelo Sul da 
Amadora. 
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• A Rectifica~o e alargamento da Via Noroeste da Regiao, ligando Loures, Malveira 
e Torres Vedras, em forma de Via Rapida. 

• Duas Grandes Circulares Regionais: 

- A CRIL, como via rapida, ligando Alges, Amadora/Queluz, Odivelas/Loures e 
Sacavem/Portela, assumindo urn papel dominante, no novo esquema regional 
rodoviario, pelo papel de descentrali.za~o do tnifego convergente na capital e que 
articulada com a futura Via Marginal de Lisboa, entre Pedrouc;os e Sacavem, fecha 
outro anel da estrutura proposta. 

-A Circular Regional mais afastada (CREL), concebida como via rapida entre 
Alverca e Carnaxide/E. Marginal, funcionando como desvio do tnifego regional 
que nao interessa a cidade. 

E ainda proposto urn Sistema Rodoviario Secundano que complementa o sistema 
primano, anteriormente descrito e que pretende: 

- A valorizac;ao e fomento das areas turisticas a norte do Cabo da Roca e da orla 
maritima da Peninsula de Setubal (Caparica, Lagoa de Albufeira, Sesimbra e 
Amibida); 

- As ligac;Oes nipidas do NOVO AEROPORTO da Regiao (Rio Frio/P. Novo), a 
rede primana; 

- Ligac;6es das areas interiores de Nordeste, atraves de Coruche. 

A circula~o Ferroviaria, segue com ligeiras alterac;Oes e!ou questionando a proposta do 
trac;ado do G.E.P. T.T.: 

- A Norte do Tejo, uma nova Via Ferrea, entre Campolide e a Ponte e uma nova
circular unindo as tres linhas radiais confluentes na cidade, com a localizac;ao na 
Luz da futura esta~o de Lisboa para e~mboios de Iongo curso. 

- Pretende-se assegurar, assim, a separa~o do tnifego ferroviario suburbano, do 
tnifego de Iongo curso e de mercadorias e a liga~o da area norte da Regiao a 
penfnsula de Serubal atraves da Ponte sobre o Tejo. 

- Apoia-se ainda no aproveitamento da actual linha de cintura, questionando a 
impossibilidade de aumento de numero de vias, e prop()e o estudo desta questao 
a realizar-se por urn Gabinete especializado, mantendo ate hi e por uma questao 
cautelar a sua possibilidade. 
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- Apoia a cria~ao de uma nova cintura, que se desenvolve entre Benfica e Sacavem, 
passando em tunel sob o Aeroporto, proposto pelo G.E.P.T.T., que por sua vez 
questiona a esta~ao de topo na Luz, admitindo-se s6 esta~o de passagem. 

A Sui do Tejo, foi tambem integrado o esquema proposto pelo G.E.P.T.T.: 

- o prolongamento do Ramal da Caparica para facilitar o acesso a zona de praias pela 
popula~ao da AML; 

- o estabelecimento de novos ramais as zonas portuari.as previstas; 

, 
- a constrw;ao de uma liga~o directa de Poceirao a Aguas de Moura, para acesso 

ao sui (Algarve) e reservando para acesso a Serubal e suas areas portuarias e 
industriais, o tr~o do caminho de ferro existente entre Pinhal Novo e Aguas de 
Moura. 

Em sfntese, o esquema proposto assenta na cria~ao dum anel circundante do estuario do 
Tejo irradiando dele o novo sistema arterial e integrando-o no desenvolvimento 
urbanistico da cidade de Lisboa, atendendo dum modo particular as circulares propostas 
pelo P.D. de GROER (2a, 3a e 4a circular). 

A Estrutura Urbana proposta preconiza a malha aberta e a rede de circula~ao, com os 
seus centros de coordena~o de transportes (interfaces), como urn sistema onde se joga 
simultaneamente na reconcentra~ao e na dispersao. 

Assume-se assim, tambem, a importancia da rede de Circula~5es e Transportes, urn 
sistema deste tipo, que a nao concretiVJr-se, p5e em perigo o equilfbrio pressionando-se 
ate a rotura o peso da rede e estrutura existente. 
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3. ENQUADRAMENTO SOCIO-ECON61\1ICO 

O.INTRODU<;AO 

Este documento-sintese dos Estudos Socioecon6micos tern em vista reflectir as 
fun90es econ6micas de Lisboa e o impacte territorial da mesma nas diversas 

vertentes do planeamento municipal, nomeadamente do ordenamento urbane, 

programa9ao de equipamentos e infra-estruturas de suporte. 

PARTE I. SiNTEsE DA SITUACAO ACTUAL 

(Bloco estruturado em tomo da caracteriza93:o das tendencias demognificas, da 

evolu93:o da estrutura de emprego e da estrutura econ6mica do concelho com 

identifica93:o dos dinamismos econ6micos existentes e expectaveis, com 

destaque para quatro sectores de actividade fundamentais: actividades 

industriais, comercio, actividades tercianas e turismo); 
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1. ENQUADRA1\1ENTO REGIONAL - lNTEGRACAO ME'I"RQPQLITANA DE 

LISBQA 

0 modelo de desenvolvimento e de ordenamento do territ6rio do pais 

concentrou na cidade de Lisboa popula~o, emprego e actividades 

econ6micas, fruto conjugado de factores locativos de partida, orienta<;5es 

de polftica e o resu1tado do livre curso de regras de mercado. Dois 

exemplos globais traduzem de modo e1oquente, nao s6 a referida 

concentra<;ao, mas sobretudo a importancia econ6mica do concelho no 

contexto regional e nacional: 

- volume de emprego: estima-se que em 1991 Lisboa oferecia 600 mil postos 

de trabalho que representavam 53,7% do emprego na Area Metropolitana , 

o maior p6lo empregador do pais; este valor manteve uma evolU<;ao 

crescente desde 1973, tendo a oferta aumentado cerca de 125 mil postos de 

trabalho, entre 1973 e 1991; 
- peso dos servic;os: a origem de tres em cada cinco empregos no sector 

terciario, em resultado da condi~o de capital nacional, que se traduz na 

localiza~o de uma grande parte da administra~o e dos servi~s de caracter 

social mas tambem dos servi~s de apoio e enquadramento da actividade 

econ6mica; estes servi~s representavam no final dos anos oitenta mais de 

quarenta por cento do total do sector terciario, ultrapassando os cinquenta 

por cento se lhe agregarmos as actividades bancarias e seguradoras, as 

opera((OeS imobiliarias e OS servi((OS prestados as empresas. 

Se se acrescentar a estes dois exemplos a diversidade de equipamentos de 

forma~o escolar e profissional, quer da rede publica, quer dos promotores 

privados, com sede no concelho, frequentados por muitos milhares de 

estudantes e formandos residentes fora do concelho, fica sumariamente 

configurado o elevado efeito polarizador de Lisboa em termos de emprego, 

de oferta de forma~o e de oferta de servi9os diversificados. 

A importancia do emprego na cidade e a presen<;a de servi<;os estrategicos 

de apoio a actividade econ6mica (cuja densidade e diversifica~o explicam 

tambem o volume da oferta de emprego) estao assim na origem de uma 

rela<;ao popula~o/emprego pr6xima da unidade (1,13 em 1991 contra 1,50 
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em 1981), para uma media de 2,28 no conjunto da A.M.L.l que indicia 

niveis de dependencia casa-trabalho dos concelhos limitrofes bastante 

elevados. De acordo com os dados estimados no ambito do citado Estudo 

de Transportes, a decada de oitenta registou urn aumento das dependencias 

casa-trabalho do conjunto da margem Norte em rela~o a Lisboa (e tambem 

a Serubal), com os valores da rela~o popula~o/emprego a evoluirem de 

2,6 para 3,94 no caso de Vila Franca de Xira e de 4,35 para 4,63 no caso 

de Sintra, os dois concelhos com maior ritmo de evolu~o. 

Esta polariza~o do emprego por parte do concelho de Lisboa, surge 

associada a movimentos de recomposi~o espacial da popula9ao. Com 

efeito, a estabiliza~o demognifica da popula9ao da Area Metropolitana de 

Lisboa (entre 1981 e 1991, a taxa de crescimento medio nao atingiu sequer 

os 0,3%), foi acompanhada de uma intensa dinfunica de distribui~o 

espacial no interior da A.M.L., com transferencias significativas de 

popula9ao da cidade estimada em centena e meia de milhares de habitantes 

para os concelhos envolventes a Norte. 0 que significa, igualmente, para 

estes concelhos uma dependencia face a cidade em termos de desloca9<Ses 

pendulares casa-trabalho, dado que nas ultimas decadas nao se afirmaram 

novas centralidades com capacidade de polarizar emprego e actividade no 

espa9o da A.M.L .. 

De urn ponto de vista regional esta evolu~o e potencialmente bloqueadora 
. 

na medida em que: 

• o maior crescimento demognifico dos concelhos da 1 a coroa traduz apenas 

urn desenvolvimento da fun~o residencial sem ocorrencia de novos p6los 

de oferta de emprego; 

• o aumento do volume de postos de trabalho da cidade Lisboa ocupados por 

residentes no exterior da cidade (mais de 38,5% entre 1981 e 1991), sendo 

resultado da redu~o da popula~o activa residente, traduz urn 

bloqueamento a prazo da vitalidade demognifica da principal aglomera~o 

urbana do pais; 

• o aumento dos fluxos de desloca~o casa-trabalho e casa-escola acentua o 

estrangulamento da rede viana e do sistema de transportes. 

1Cf. •Relat6rio Sectorial de Transportes- Parten-, Estudos Previos do P.D.M., 1993. 
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Sem prejuizo da manuten~ao da importfulcia de Lisboa enquanto capital 

metropolitana e nacional - que pressup<>e a consolida~o das fun~6es de 

administra~o e de oferta de servi~s superiores - e enquanto m1cleo 

polarizador de actividades e empregos, importa dar passos no sentido de 
, 

desenvolver no espa~ da Area Metropolitana centros secundarios de 

desenvolvimento que estruturem forrnas de ocupa~o mistas em que a fun~ao 

habita~o smja associada a oferta de empregos a partir de o~6es de 

locali«l~ao de actividades econ6micas. E tambem neste sentido que ganha 

importancia a inten~ao de orgaos participados de caracter supra-local no 

sentido de programar uma oferta de equipamentos que tenha como 

preocupa~ao reorientar padr6es de localiza~o de investimentos e projectos dos 

operadores privados. 
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1981 
1991 

2. POPULACAO E EMPREGO 

2.1. Tendencias de evolUflUJ demografica 

A amilise das estatisticas demognificas relativas ao concelho de Lisboa nas 

ultimas decadas evidencia tres grandes tra~s caracterizadores: 

• atenua~o da importancia 

Metropolitana; 

; 

demognffica de Lisboa no contexto da Area 

• redu~o acentuada do crescimento natural com queda intensa da 

fecundidade; 

• aumento dos indicadores de dependencia dos activos, num contexto de 

envelhecimento global da popula~o. 

U rna referenda breve aos dados estatisticos permite quantificar este quadro 

evolutivo tomando por compara~o a Grande Lisboa2. 

Quadro 1 
Evolu~o da Popula~o Residente na Grande Lisboa 

-
760150 -5 
807937 63 69 1 
663404 -17 117 

Fonte: Recenseamentos Gerais da Populayao, INE. 

• Alte~ Demograficas nas Regi5es Portuguesas entre 1981-1991", INE. 

Em cerca de trinta anos Lisboa deixou de ter mais de dois de cada tres 

habitantes da Grande Lisboa para passar a ter pouco mais de urn de cada 

tres residentes nesta grande aglomera~o metropolitana. Pese embora a 

interru~ao dos anos setenta, em que o acrescimo demognffico se ficou a 

2Adopta-se a tenninologia das Nut ill- correspondendo a Grande Lisboa a Area Metropolitana Norte 

sem Mafra - que para atem de convencionada permite utilizar directamente os dados com origem no 

Gabinete de Estudos Demograficos do INE, tomados aqui como informayao primaria a partir do 

documento • Altera¢es Demograficas nas Regi5es Portuguesas entre 1981-1991". 
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dever quase em exclusivo ao saldo migrat6rio alimentado pelo volume de 

retornados das ex -col6nias3, as perdas demognificas sao ja urn a tendencia 

pesada da cidade de Lisboa que nao s6 perdeu o poder de atrac~o da 

primeira metade do seculo ( componente migrat6ria), como perdeu 

capacidade de reposi~o da sua popula~o (componente natural). 

A ultima decada acelera o ritmo desta tendencia conforme se constata 

naquele quadro em que as quebras do crescimento demognffico sao muito 

mais acentuadas em Lisboa (com a cidade a perder mais de urn em cada 

seis residentes desde o inicio da decada). 

De acordo com o Relat6rio da Demografia4 desde 1960 que Lisboa, tern 

vindo a expulsar popula~o relativamente aos outros concelhos da Margem 

Norte: nos anos sessenta principalmente para a Amadora; na decada de 

setenta as grandes "frentes de expansao" foram Oeiras e Sintra; nos anos 

oitenta sobretudo para os concelhos de Sintra e Loures. 

0 segundo tra90 caracterizador acima enunciado esta presente no quadro 

seguinte que decomp<>e para a ultima decada as componentes de 

crescimento no concelho comparando-as as da Grande Lisboa e do 

Continente . 

Para alem da brusca diminui~o dos valores dos saldos migrat6rios (que 

embora generalizada no Continente e ainda muito mais elevada em Lisboa: 

cinco vezes superior a media do Continente e quatro vezes superior a media 

da Grande Lisboa), o que importa salientar eo comportamento negativo do 

crescimento natural, ou seja, em sentido inverso do comportamento

observado nos espa90s de compara~o. 

Tal como se assinala no Relat6rio ja citado, a responsabilidade pelo baixo 

valor do crescimento naturale associavel a "intensa queda da fecundidade" 

que se registou nas ultimas duas decadas: 0 numero medio de fllhos por 

casal era em 1970 de 1,1 (taxa bruta de reprodu~o agregada), passando 

3Se se retirar este volume de retornados ao saldo migrat6rio, Lisboa perde popula~o tambem na 

d~da de seteota. 
4•Analise e perspectivas demograficas para o coocelho de Lisboa", Estudos Previos do P.D.M., 
1992. 
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Continente 

para 0,9 em 1981; estes valores significam que, pelo menos desde 1970, 

nao ocorre reposi~o de gera¢es (valor minimo de 2 filhos por casal). 

Trata-se de urn fen6meno que com esta dimensao nos aproxima, quando 

nao ultrapassa ja, das "performances" de algumas cidade da Europa 

Comunitaria e que, na ausencia de inqueritos aprofundados, e diffcil de 

explicar para alem de raz5es genericas associadas ao perfil socioecon6mico 

dos habitantes da cidade e a assimila~o extensiva de urn modelo de 

consumo e de vivencia civilizacional. 

Quadro2 
Componentes de Crescimento da Popula~o Residente (1981-1991) 

Grande Lisboa 
Continente 

Fonte: Recenseamentos Gerais da Popula~o, INE. 

• Altera¢es Demograficas nas RegiOe.s Portuguesas entre 1981-1991•, INE. 

No tocante a estrutura etaria da popula~o, terceiro tra90 caracterizador 

atras assinalado, caminha-se rapidamente para uma situa~o de pirfunide 

invertida que a evolu~o da ultima decada - vide Quadro 3 - testemunha . 

Quadro 3 

Varia~o da Estrutura Etaria, 1981-1991 

-377 -177 

8 11 -1 

Fonte: Recenseamentos Gerais da Popula~o, INE. 

• Altera¢es Demogr.ificas nas RegiOe.s Portuguesas entre 1981-1991•, INE 

Com efeito, a conclusao mais impressiva dos dados registados e a da 

compressao da base da pirfunide com uma amputa~o brutal dos estratos 

etarios mais jovens, bastante acima das tendencia da Grande Lisboa e do 
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Continente, comportamento que e acentuado quando se progride nos 

escal5es etarios em direc~o a popula~o activa adulta concluindo-se que na 
decada de oitenta urn em cada seis activos adultos abandonou o concelho, 

indicador que se amplia significativamente se lhe acrescentarmos a 

popula<;ao activa jovem. Em termos pniticos este comportamento representa 

0 bloqueamento mais serio a vitalidade demognifica e em ultima analise a 
vitalidade de desenvolvimento dos recursos humanos na medida em que, 

por urn lado a popula~o em idade mais fertil abandona-o e, por outro lado, 

o potencial humano, social e economicamente mais reprodutivo estreita-se 

progressivamen te. 

Os indicadores de dependencia e de envelhecimento sao apenas f6rmulas 

adicionais para acentuar a tendencia descrita. Num contexto, em que alguns 

indicadores se aproximam dos valores que no passado foram pr6prios das 

regi5es deprimidas, ressalta o facto de pela primeira vez em registo 

censitario o numero de idosos ultrapassar o dos jovens. 

Quadro 4 
fndices de Evolu~o da Estrutura Etaria da Popula~o 

Grande Lisboa 49 5 
Continente 39 9 58 1 

Fonte: Recenseamentos Gerais da Popula(fio, INE. 

• Alte~ Demograficas nas RegiOes Portuguesas entre 1981-1991", INE 

2.2. Distribui~o intra-concelhia da popula~o e do emprego 

No tocante a distribui<;ao intra-concelhia da popula<;ao da cidade a evolu<;ao na 

decada de oitenta revela a perda da importfulcia demognifica das areas centrais 

em favor das areas intermedias. Assim, - e adoptando-se a terminologia 

acolhida no Relat6rio de Transportes ja citado - a Coroa D, de transi<;ao da 

cidade para a Area Metropolitana concentrava em 1991 cerca de 351 mil 

habitantes (52 por cento do total da cidade), seguida da Coroa C (intermedia) 

com cerca de 223 mil habitantes cerca de urn terc;o dos residentes em Lisboa. 
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Quadro 5 
Distribui~o da popula~o da cidade de Lisboa por Coroas e 

macrozonas e respectiva evolu~o na dkada de oitenta 

-28 5 
-27 1 

Avenida -38 6 
Bairro Alto 37 -39 8 
Coroa B 7 
A. S. 

72 
S. Sebastiao 5 

3 3 
Estrela 87 
Coroa C 33 9 33 0 

12 3 14 1 
Alvalade 
Lumiar 82 
Carnide 1 7 
Ben fica -11 9 

Bel em 
D 47 6 

TOTAL 1000 
Fonte: Extraido de •Relat6rio Sectorial de Transportes - Parte IT, •Estudos Previos do P.D.M. •, 
1993. 

Em tennos relativos a maior perda de popula~o ocorre nas zonas de ocupa~o 

tradicional, a Baixa que perde 42,2 por cento da sua popula~ao no perlodo de 

dez anos, seguida da coroa B com perdas equivalente a urn ter~. Apenas as 

macrozonas de Carnide e Lumiar nao perdem popula~o pese embora os 

acrescimos sejam, em tennos absolutos, muito ligeiros (abaixo de 1000 

habitantes). 

Seguindo a distribui~o espacial que resulta do Zonamento do Plano Director, 

a Zona Central da Cidade (area central + charneira urbana) perdeu na decada 

de oitenta aproximadamente 119 mil habitantes, ou seja cerca de quatro 

quintos da popula~o que saiu da cidade naquele perlodo. A perda 

demognifica da coroa de transi~ao ~ menos acentuada, cerca de 31 ,5 mil 

habitantes, correspondendo a 9% da popula~o do infcio da decada e ao quinto 

restante que abandonou a cidade. 
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Este comportamento espacial da demografia de Lisboa aponta para uma 

rela<;ao proporcional entre a quebra de importancia demognffi.ca e a evolu<;ao 

do emprego nas diversas zonas da cidade: onde aquela quebra e menos 

acentuada e exactamente nas zonas que registaram dinamismo de cria<;ao de 

emprego com destaque para a coroa de transi<;ao, sobretudo Lumiar e Zona 

Oriental onde o volume total de emprego quase duplicou no periodo em 

amllise. 

A amllise da distribui<;ao espacial do emprego na Cidade de Lisboa, para alem 

de evidenciar importantes diferencia~Oes e especia1iza~5es funcionais entre as 

diferentes areas da cidade ("predominancia das fun~5es residenciais na quarta 

coroa; especializa<;ao da primeira coroa em torno das fun~5es empregadoras; 

composi<;ao mista de ocupa~5es nas segunda e terceira coroa"),5 procede a 
constru<;ao de uma fllosofia de usos do espa~o urbano que tra~a uma imagem 

das rela~5es exsitentes entre o emprego e a popula~ao residente segundo a 

intensidade do emprego. 

0 Quadro 6 extraido daquele Estudo, bern como as figuras seguintes traduzem 

o padrao de especializa<;ao do emprego na cidade o qual pode ser enriquecido 

com algumas linhas de leitura mais relevantes na perspectiva das dinamicas 

sectoriais: 

, 
• concentra~ao na Area Central com 42% do emprego da cidade, destacando-

se o peso dos Servi~os prestados a colectividade (administra~ao publica) o 

comercio, a hotelaria e restaura~o, bancos e institui~Oes financeiras e, 

ainda, os servi~os prestados as empresas); nao obstante a sobreconcentra~o 

destas actividades '~rciarias a Area Central possui 14% dos empregos no 

secundario (industria e constru~o civil); 

• a coroa de transi~o tern urn perfil sectorial em que predominam os 

servi~s prestados a colectividade e a hotelaria e restaura~o mas apresenta 

valores significativamente acima da media no tocante aos empregos da 

industria transformadora; 

5 Cf. Estudo da Caracteri~o e Distribui~ Espacial do Emprego na Cidade de Lisboa, Cidec, . 
Julbo de 1993 
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Tipologia funcional das freguesias 
(Un: x1000) 

TOTAL TOTAL DE 

TIPOLOGtAS FREGUESIAS DE POPULACAO 

EMPREGO RESIDENTE 

S. Nicolau 

Areas de Emprego Denso Madalena 

Marti res 69.6 10.1 

sr Justa 

C. de Jesus 

S. Seb. da Pedreira 

S. Paulo 

Sacramento 

S. Mamede 

N' S~ FAtima 

Areas de Emprego S. J. de Arroios 212.5 115.1 
. 

Encama~o 

sr Isabel 

. s. Jose 

s . Joao de Deus -
. s~ 

Pena 

Santos o Velho 

Areas Mistas com Oomln4ncia S. J. de Brito 

de Emprego Prazeres 59.5 59.3 

C. Grande 

Alct\ntara 

s r Catarina 

Lapa 
ST" M' de Belem 

Alva lade 

s~ Estevao 

sr M' dos Olivais 
• Areas Mistas com Oomin4ncia Santiago 102.8 204.5 

Resldenclal S. Miguel 

Anjos 

Campolide 

S. Engr<icla 

S. Fr. Xavier 

Marvila 

Alto da Plna 

S. Crist./S. Loure~ 

Mer~ 

Lumiar 

. S. D. de Benftca 

Camide 

Gra~ 

Castelo 78.0 286.6 

Aseas Resldenciais S. Vtc. de Fora 

Ben fica 

Socorro . 

S~ Condestavel . . . 
Beato 

Chameca 

s.Joao 

Amebdoelra 

Penha de Fran~ 

Ajuda 
. 
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DISTRIBUI<;Ao PERCENTUAL DO 
EMPREGO POR COROAS 

D ENS IDADE DE EMPAEGO POR COAOAS 

• 

INTENS IDADE DE EMPREGO 
FACE A POPULA<;.AO, POR C OROAS 

. . ., . . . . I ' l ~~~-.. ' · ... ' .f!-., ' 



• o centro hist6rico retem uma importancia significativa do emprego nas 

institui¢es bancarias e seguradoras em grande parte resultante da 

localiza~o das sedes e dependencias no tradicional centro de neg6cios da 

cidade; 

, 
• a Area de Charneira apresenta uma distribui~o sectorial pr6xima da media 

nas actividades terciarias mas tern uma concentra~o mais elevada em 

sectores como os transportes, arrnazenagem e comunica¢es e industria 

transformadora. 

2.3. Elementos de caracteriza~ao socioecon6mica 

A referenda a alguns indicadores de caracteriza~o socioecon6mica da 

popula~o da cidade apoia-se nos dados ja disponiveis do Censo de 1991 e no 

Estudo das Condi~6es Socio-Urbanisticas6 realizado no funbito do P.D.M. na 

fase de Estudos Previos e que assentou na explora~o de uma amostra 

inquirida de 1677 fogos, composta de fogos ocupados por popula~o 

carenciada ao nivel da habita~o (47,6% dos fogos) e por popula~o 

carenciada ao nivel do rendimento (52,4 % dos fogos). 

0 quadro 7 regista alguns indicadores disponiveis a partir do Censo, relativos 

a evolu~o dos agregados familiares e da rela~o com o alojamento permitindo 

constatar como factores mais salientes os seguintes: 

• o processo de esvaziamento populacional da cidade atinge sobretudo a area 

central e charneira urbana, sujeitas a movimentos mais intensos de altera~o 

do uso funcional do espa~, como resulta"Oa analise do indicador "N° de 

Farnilias-N° de Alojamentos" (excesso de 4403 e 11355 alojamentos 

respectivamente); 

• a coroa de transi~o, que reune a maior parte das freguesias com 

comportarnento positivo (acrescimos demognificos) na decada de oitenta -

Charneca, Beato, Carnide, Marvila, Lumiar evidencia igualmente urn valor 

muito elevado daquele indicador 16565 alojamentos, associando a altera~o 
de usos uma oferta desocupada; 

6·Estudo das Coodi~ S6cio-Urbanlsticas de Lisboa- Elementos de SCntese-, Estudos Previos do 

P.D.M., CESO- ID, 1993. 
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Area Central 

·Cor . de 

Grande Lisboa 

• a redw;ao acentuada do mlmero de fanu1ias, com maior incidencia nas 

Zonas de esvaziamento assinaladas, e seguindo uma evolu~o fortemente 

contrastada com a media do Continente mas igualmente com a media da 

Grande Lisboa; 

• a dimensao das familias apresenta valores significativamente baixos, 

todavia com uma redu~o entre 1981 e 1991 inferior a ocorrida nos espa~s 

de compara<;ao; 

• o indicador "N° de familias por alojamento" apresenta urn comportamento 

favoravel ao longo da decada, indicando globalmente uma redu~o dos 

indices de sobreocupa<;ao sem que contudo isso signifique uma melhoria 

extensiva a todos os estratos populacionais dado que este indicador 

considera a totalidade dos alojamentos (chissicos, barracas, etc.). 

Quadro 7 

Indicadores Sociodemognificos (1981-1991) 

· 11 -31 

10 

-7 II 3 18 

-I 20 10 3 

75 

Foote: Adaptado de "Analise e Perspectivas Demogrificu para o Coocelho de Lisboa", Estudoa Previos do P.D.M., 

C.M.L., 1993 (cidade). Recenseamento Geral da Popula<;io, 1991, Resultados pr6 dcfinitivos, INE. 

Estes dados devem, no entanto, ser encarados com alguma prudencia na 

medida em que o grau de cobertura das opera<;5es censitari.as suscita duvidas, 

relativamente a algumas zonas da cidade, objecto de conhecimento mais 

aprofundado em inqueritos levados a cabo no funbito de estudos promovidos 

pela Cfunara. 7 

7 Estio oeste caso a amostra inquirida pelo Estudo das Condi~ S6cio-Urbanfsticas que detectou 

niveis de nio recenseamento superiores a dez por cento e o inqu6rito de apoio a interven~o social na 

zona envolvente do Casal Ventoso, igualmente com indices elevados de nao resposta ao Censo 1991. 
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Na A • ausenc1a de dados censitarios actualizados de caracteriza~ao 

socioecon6mica, socorremo-nos de algumas conclus5es fundamentais do 

Estudo das Condi~5es S6cio-Urbanfsticas, com a limita~o que decorre da 

natureza da amostra (popula~ao carenciada) e dos objectives ( caracteriza~ao 

dos desequilibrios socio-urbanisticos de Lisboa). No entanto, trata-se de urn 

dominio de extrema importancia, quer numa 6ptica estritamente de 

interven~o social, quer na 6ptica da gestao urbanistica, quer, ainda, na 

perspectiva da moderniza~o da cidade e da composi~o de uma imagem 

global equilibrada. 

As referidas conclus5es fundamentais organizadas por itens sao as seguintes: 

i. situa~ao perante o trabalho: apenas .50,5% dos ocupantes dos fogos 

inquiridos esta empregado, seguindo-se o grupo dos 

reformados/aposentados (22,5%), os estudantes (12,7%) e os 

desempregados/sem actividades profissional (10,4%); 

ii. grau de ensino frequentado: referidos ao grupo dos que se encontram 

actualmente no sistema escolar registam-se 63,8% nos diferentes ciclos de 

escolaridade obrigat6ria, 15,9% no secundario; apenas 1,3% frequentam 

cursos do secundario profissionalizante; 

••• 
lll. rendimentos ~lobais mensais: os valores absolutes sao bastante baixos 

por rela~o aos rendimentos medios, com 43,2% a auferirem rendimentos 

inferiores ao salario minimo nacional, entre este salario minimo e os 85 

contos/mes situam-se 45,4% dos inquiridos; 

iv. principais profiss5es: as profiss5es mais representadas no grupo inquirido 

sao o pessoal da limpeza e empregados em servi~s pessoais 9,6 e 9,4% 

respectivamente, a que se segue urn segundo grupo de profiss5es entre os 3 

e os 6% que integra os vendedores e caixeiras, as empregadas de mesa, os 

motoristas, o pessoal administrative e as cozinheiras; esta composi~o 

profissional revela uma elevada penetra~o nas actividades terciarias a 

ron dar os 80% mas, sobretudo nos servi~os inferiores e mesmo quando 

ocorre o acesso a servi~os superiores (p.e. servi~os financeiros) trata-se de 

profiss5es secundarias; 
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v. perfil socio-urbanfstico: o estudo permitiu estabelecer associa<;6es not6rias 

entre grupos de variaveis em analise e as freguesias da cidade, identificando 

por essa via manchas s6cio-urbanfsticas caracterfsticas: 

• os atributos 1idade elevada1
; 

1nao saudaveis1
, 

1elevadas despesas com 

saudel, 1desempreg0 1
, 

1 ffiaiores despesas com alojament0 1
' surgem 

associados e predominam na mancha constitufda pelas freguesias de S. 

Vicente, Cora<;ao de Jesus, S. Jose, Gra<;a, Anjos, A.rroios, S. 

Condestavel, Pena, Lapa, Sta. Catarina e S. Paulo; 

• os atributos 1maiores rendimentos 1
, 

1exisrencia de equipamentos1
, 

1existencia de equipamentos escolares' e 1maiores fudices de despesa c/ a 

escola I e 1 acesso a servi<;as e equipamentos colectivos I, sur gem associados 

e predominam nas freguesias de Alcantara, S. Sebastiao, S. Joao de Deus, 

Fatima, Benfica, Alvalade e S. Joao de Brito; 

• os atributos 1 dimensao das familias I e I maiores despesas em transportes 1 

surgem associados e predominam nas freguesias de Penha de Fran<;a, 

Amei.xoeira, Olivais, Ajuda, Socorro, S. Engracia e Prazeres; 

• os atributos 1barracas', familias numerosas 1
, 

1analfabetismol rendimentos 

bai.xos", fracas infraestruturas 1 surgem associados entre si e predominam 

nas freguesias de S. Francisco Xavier, Beato, Campolide, Lumiar, S. 

Domingos Benfica, Belem, S. Joao, Alto de Pina, Chameca, Marvila, 

Carnide . 

2.4. Niveis de instru~o e oferta de forma~o escolar e proflssional 

A infonna<;ao disponivel relativa a frequencia e niveis de ensino atingido pela 

popula<;ao residente e ainda bastante-agregada e nem sempre comparavel com 

os dados Censitarios de 1981. 

Os Quadros 8 e 9 registam a infonna<;ao constante dos resultados pre

defmitivos do Censo de 1991, salientando-se os seguintes aspectos: 

• Lisboa apresenta ainda uma percentagem de analfabetismo significativa, 

superior mesmo a da Grande Lisboa, fndice que deve ser lido 

solidariamente com a estrutura etaria envelhecida; 

• nos niveis de instru<;ao atingidos Lisboa destaca-se com urn em cada cinco 

residentes a possuir urn curso medio ou superior, bastante acima da media 
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do Continente e superior em mais de quatro pontos percentuais a media da 

Grande Lisboa; 

• a amllise da estrutrura dos niveis de instru~ao do universo dos diplomados 

nao acrescenta informa~o substancial no caso de Lisboa, sendo no entanto 

observavel uma maior expressao do ultimo ciclo da escolaridade obrigat6ria 

por rela~o ao Continente. 

Quadro 8 
Popula~o residente segundo a frequ~cia e o nfvel de ensino atingido 

Fonte: XIII Receoseameoto Geral da Popula~, 1991 -Resultados Pre-Definitivos, 

Quadro 9 

Estrutura de nfveis de infonna~o da popula~o residente 

(diplomados) 

1991, INE. 

6 

Continente 68 3 23 0 7 
Fonte: XIII Recenseamento Geral da Popul~o, 1991 -Resultados Pre-Definitvos, 1991, INE. 

No tocante a analise da oferta de equipamentos de formacao escolar e 

profissional bern como das areas de forma~o dispon!veis sobre-

concentra~o absoluta e relativa de equipamentos em Lisboa vern ao de 

cima com uma dota~o elevada, sobretudo quando analisada sob a 6ptica da 

diversidade da oferta formativa. 

Referem-se nesta s!ntese tres grandes dom!nios da oferta de forma~o 

escolar e profissional, que correspondem aos vectores fundamentais na 

perspectiva da utiliza~o pelo tecido empresarial e produtivo: a forma~o 

superior e a investiga~o cientifica e tecno16gica; o ensino tecnico

profissional (escolas secundarias e escolas profissionais; a forma~o 

profissional (inicial e continua)). 

i) formacao superior e investigacao cientffica e tecno16gica 
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A cidade de Lisboa concentra uma parte substancial do potencial cientffico 

e tecnol6gico nacional bern como da capacidade de fonna<;ao superior do 

pafs. Alguns m1meros atestam essa importancia: 

• 40 por cento dos docentes do ensino superior publico (universitario e 

politecnico) estao empregados em Lisboa; 

• 37 por cento dos estudantes do ensino superior publico frequentam 

estabelecimentos do ensino em Lisboa; 
• 67 por cento do pessoal e a despesa nacional em investiga<;ao cientffica e 

desenvolvimento tecno16gico pertencem a Lisboa; 

• a generalidade dos Laborat6rios do Estado bern como a maior parte do 

pessoal e da sua capacidade estao instalados em Lis boa. [ dados do Relat6rio 

"Planeamento Estrategico de Lisboa: Papel das institui<;5es cientfficas e 

tecnol6gicas e de ensino superior" 8]. 

De acordo com as conclus5es daquele relat6rio estes indicadores transfonnam 

Lisboa na unica regiao do Pafs a disp<)r de nfveis aceitaveis de 'densidade' de 

investiga<;ao cientfficas, e de forma<;ao superior que permitem a cidade ocupar 

urn Iugar primacial nas redes de colabora<;ao cientffica e tecnica internacional 

em que o pafs participa e alimentar urn potencial relativamente elevado nos 

dom!nios da consultadoria, da assistencia tecnica e da fonna<;ao profissional 

avan<;ada; 

ii) ensino tecnico-profissional !El'P) 

0 concelho de Lisboa concentra mais de quarenta por cento dos formandos do 

ensino tecnico-profissional da A.M.L. e dispae de oferta de cursos na 

generalidade das areas do EI'P com excep<;ao do agro-alimentar. 0 quadro 

seguinte referido ao ano lectivo de 1990/91 regista a informa<;ao das 

frequencias por area de forma<;ao. 

76 



• 

Quadro 10 

Fonnandos no Ensino Tknico-ProrJSSional 

segundo a lirea de fonna~o (1990/91) em % 

: -''rea-n ~--···trr:: ,:,,::;.. · ' '-"'"~itt.~ .:: Gfi· · . u·~- "-~~~-' ·--' ~M.'!'tt·:i.:··~ \.}iS: . . . · .. ·. . . : . . . • !;: J'1.~ -: . . . . . 

A8 • .Ali 1tar - 1M o 1M o 
Quli .: 61 ,0 61,0 1 (){) () 

Metalomecan.ica 49,6 92,9 100.0 
n ,.. ·"' Civil 72,7 82,7 100,0 
Elect. e Electr6nica 43,8 68,3 too.o 
Informatica 36,2 76,1 100,0 
Adm. Serv. e Co mere. 25,1 60,1 100,0 
A ·" Social 52,9 100.0 100.0 

A , G!afit"..ac: 52,9 }M 0 100.0 
.J. -,. Artlstica 100,0 1M 0 100,0 • l 

Design Des. Tee. Ad. 100,0 100,0 1 (){) 0 
(' . - Ocular 100.0 100.0 1 ()() () 

TOTAL 40,8 100,0 1 (){) 0 

Fonte: Adaptado de "Equipamentos de Forma93o Profissional na A.M.L. • Paulo Pedroso, in 

PROTAML, CEDRU/CCRLVT, 1991. 

Ern Lisboa e assegurada a totalidade da forrna~o da Regiao Metropolitana nas 

areas artfsticas e graticas para alern de urna concentra~o elevada nas areas da 

constru~o civil (73%), da qufrnica (61 %), da a~o social (53%), da 

rnetalorneclnica (50%) e da electricidade e electr6nica ( 44%), ou seja, urna 

apreciavel diversidade de areas. Ern contrapartida as areas que beneficiarn de 

urna rnaior procura por parte dos jovens (inforrna~o, adrninistra~o, servic;os 

e cornercio) - e que por esse rnotivo estao na origem de 

dissernina~o da oferta -, ~rn ern Lisboa urn rnenor peso relativo. 

• urna rna10r 

No que se refere as Escolas Profissionais, de exis~ncia recente'(Janeiro de 

1989), existe igualrnente urna forte concentra~o de estabelecirnentos ern 

Lisboa, facto a que nao e alheia a genese deste tipo de Escolas, que parte de 

iniciativas con juntas do GET AP e de outras entidades publicas locais 

(Cfunaras Municipais) ou privadas (ernpresas e entidades forrnativas, 

norneadarnente). 
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Quadro 11 

Escolas ProfiSSionais na A.M.L. (1992/93) 

25 28 
Grande Lisboa 34 37 
A.M. Sui 7 3 10 
A. M. Lisboa 41 8 47 

Fonte: •Escolas Profissionais por Distritos, 1992/93•, GETAP/ME. 

Assim, cerca de sessenta por cento das EP's da A.M.L. situam-se em Lisboa, 

seguindo uma tendencia que vai no sentido de refor\41" de modo sensi'vel a 

oferta dos concelhos em que o ETP ja e mais representative. 

A amllise das areas de forma<;ao mais escolhidas pelos jovens que, frequentam 

estas escolas revela (tal como no ETP) uma sobreorienta<;ao vocacional para 

forma¢es nas areas da administra<;ao, servi~os e comercio e uma sub-escolha 

nas areas da electricidade e electr6nica e da informatica (ao contrario do 

EI'P). Paralelamente, observa-se uma muito maior diversifica<;ao das areas de 

forma~o atingindo areas para as quais o ETP nao apresenta oferta, de que sao 

exemplo cursos na area da informa<;ao; comunica<;ao e informa<;ao; vestuano e 

cal~o; hotelaria e turismo; ambiente e recursos naturais; e produ<;ao e artes 

gnfficas, areas que no total atingiram 36% dos formandos das EP's no ano 

lectivo de 1990/91, de acordo com os dados trabalhados pelo Relat6rio do 

PROT AML, acima citado. 

iii) fonna9o profissional 

Sob esta denomina<;ao considera-se nesta sintese sobretudo a oferta de 

fonna~o inicial com origem no sistema de aprendizagem e a oferta de 

fonna~o inicial e continua proporcionada pelos Centres de Gestao Directa e 

de Gestao Participada. No entanto, sobretudo no caso de Lisboa e numa 6ptica 

de esgotar os equipamentos e modalidades de oferta existentes, haveria ainda 

que considerar: 

• os equipamentos de outras institui¢es de forma<;ao, designadamente de 

institui~6es publicas dependentes dos Ministerios Sectoriais e institutes 
aut6nomos; 
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• as escolas de express5es artisticas (musica, dan<;a, arte e comunica~o 

visual, belas artes, etc.); 

• as escolas de confec~o, vestmirio e manequins; 

• as unidades de forma~o em servi~os pessoais (penteados, beleza, 

cabeleireiros e oficios correlativos); 

• outras forma~s (nomeadamente de iniciativa de associa~ empresariais, 

sindicatos, associac;5es profissionais, empresas de forma~o). 

No que se refere a forma~o de aprendizes pelo Sistema de Aprendizagem, 

regista-se uma forte concentra~o de p6los de forma~o existentes no concelho 

de Lisboa atingindo em 1990 46,3% do total da A.M.L. segundo dados dos 

Centros de Emprego. 9 

A informa~o referente as areas de forma~o dos aprendizes revela op¢es dos 

jovens relativamente diferentes por rela<;ao ao perfil de escolhas dirigido ao 

ETP e EP' s. Com efeito se e certo que os servic;os derem a preferencia de 

quase 40 por cento dos jovens, nas escolhas seguintes surgem areas 
predominantemente oficinais (metalomecanica, reparac;ao-auto: 33,5 % ). 0 

perfil de recrutamento de jovens (escolaridade inferior ao 9° ano) e a 

necessidade de envolvimento das empresas (posto de trabalho) influenciam a 

estrutura de forma<;ao observada. 

No tocante a forma~o profissional nas estruturas de forma~o dependentes do 

IEFP, no concelho de Lisboa, situa-se urn Centro de Gestao Directa, o Centro 

de Forma~o Profissional para o Sector Terciario (dirigido a urn sector 

especffico) e dez dos treze Centros de Gestao Participada da A.M.L. . Nao 

obstante existirem centros com delega~ e nucleos noutros concelhos da 

regiao e centros que, face as caracteristicas da forma~o que ministram, 

rea1i74m forma~ao no exterior, verifica-se uma elevadissima concentra<;ao 

destes equipamentOS de forma<;ao, fen6meno a que nao e alheio 0 facto de OS 

parceiros do IEFP (associa~s empresariais, sobretudo) terem ambito 

nacional com sede na capital. 

Os Centros de Gestao Participada abrangem as areas da constru<;ao civil, 

comercio e afins, administra<;ao, servi~s e novas tecnologias, metalurgia e 

metalomeclnica, industria electr6nica, engarrafamento de aguas minerais e 

termalismo, pescas, repara<;ao autom6vel e qualidade. A forma<;ao ministrada 

embora orientada para as areas sectoriais de referenda responde de modo 
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predominante a uma procura de forma~ao dirigida a cursos de gestao, 

administra~ao, secretariado e comercio, que congregam a maior procura, 

sobretudo dos jovens, o estrato etirio que em termos absolutos mais preenche 

as frequencias nestes Centros. 

0 quadro seguinte sintetiza a oferta de principais equipamentos de forma~o 

na A.M.L. no dominio do ensino tecnico-profissional e da forma~o 

pro fissional. 

Quadro U 

Principais equipamentos de fonna~o da A.M.L • 

17 28 9 1 10 

Grande Lisboa 42 37 5 17 1 5 20 8 13 448 

A.M. 58 51 8 47 21 7 7 41 7 13 448 

Continente 212 217 24 0 29 1 

* Sedes e Delegac;5es 

Fonte: Escolas Profissionais por Distritos, 1992/93, GET AP!ME. 

Rede das Escolas Secundanas c/ E.T.P., 1992/93, GETAP/ME. 

Em sintese, e possivel concluir, na sequencia deste diagn6stico, que Lisboa 

disp<>e, no plano dos equipamentos e da composi~o por areas de forma~o, de 

uma oferta de forma~ao escolar e profissional diversificada e com capacidade 
---

e condi~6es para responder a procura dos jovens e das empresas tendo em 

aten~o que, em parte dos casos, se trata de equipamentos relativamente 

jovens e com possibilidade de acesso a recursos para apetrechamento tecnico e 

de (re)qualifica~ao dos recursos humanos (professores, formadores e 

monitores). A elevada concentra~o de equipamentos na cidade, fruto da 

maior densidade da procura (tanto da parte dos destinatirios-alvo como do 

dinamismo da procura empresarial) nao obstante 0 acrescimo de fluxos de 

trafego que introduz (fluxos casa-escola a partir de concelhos limitrofes com 

popula~ao polarizada pelos equipamentos escolares e de forma~ao), nao 

constitui em si urn factor negativo, tendo em vista o potencial de cria~ao de 

emprego, de gera~o de rendimento e de dinamiza~o de servi~os 

complementares no espa~o da cidade. 

80 



3. ESTRUTURA ECON6MICA DE LISBOA 

3.1. Estrutura global 

' A entrada dos anos noventa a estrutura de actividades econ6micas do concelho 

de Lisboa reflecte uma tendencia em consolida<;ao ao Iongo das duas ultimas 

decadas de expansao das actividades terchirias patente na distribui<;ao sectorial 

do emprego e na cria<;ao de novas empresas. Trata-se de uma estrutura que 

progressivamente foi acolhendo os novos movimentos e dinamismos que 

resultam da confluencia dos fen6menos de internacionaliza~ao da economia 

portuguesa (e do seu p6lo mais aberto, em particular) e de difusao de inova~ao 

tecnol6gica, quer no dominio das comunica96es e dos transportes, quer no 

dominio dos processos produtivos. 

Estas altera~5es qualitativas da economia de Lisboa, ocorreram numa fase em 

que diversos indicadores apontavam para uma perda relativa do seu peso na 

economia do pais, associada sobretudo a crise de actividades fortemente 

dependentes dos consumos energeticos e de materias-primas importadas, 

sujeitos a tensao dos pr~os e aos mecanismos desfavoraveis da politica 

cambial favorecedora das exporta~5es, mas associada tambem a crise derivada 

da compressao da procura interna da primeira metade da decada de oitenta que 

se repercutiu sobre o grau de utiliza<;ao da capacidade produtiva dos sectores 

tradicionais, quer dos produtores de bens de consumo corrente, quer dos que 

produzem bens de consumo duradouro. 

Uma das consequencias desta evolu<;ao (terciariza<;ao + compressao dos 

empregos industriais) e urn maior equihbrio nas estruturas das actividades e 

das formas de ocupa<;ao dos activos, com uma composi<;ao do emprego 

bastante diversificada: 

• empregos industriais: embora em queda generalizada nos diferentes ramos 

de actividade, com excep<;ao do papel e artes gnificas e das alimentares e 

bebidas, Lisboa mantem indices de emprego em industrias tao dfspares 

como a metalomecfutica, as qufmicas, a fabrica<;ao de maquinas e material 

electrico e as artes grcificas, industria urbana por excelencia e a consolidar

se na base da inova<;ao; 
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• empregos tercianos: em fase de expansao acentuada se bern que com 

dinamismos diferenciados - com menor intensidade nas actividades de 

suporte (transportes, armazenagem e comunica96es); em acelera~o 

acentuada nos servi9os fmanceiros, nos servi9os pessoais e colectivos e na 

actividade comercial; em sustenta~o na administra~o publica; 

• empregos da construc?o: com evolu~o ciclica em fun~o do 'boom' do 

sector mas alimentando uma bolsa de mao-de-obra volante com forte peso 

de imigrantes, sobretudo africanos mas tambem do interior que, enquanto 

residentes, ocupam as manchas s6cio-urbanisticas mais degradadas da 

cidade. 
• 

Esta composi~o de actividades e formas de ocupa~o que constroiem a 

econornia da cidade traduz uma articula~o entre o desenvolvimento de uma 

fun~o administrativa de largo espectro associada a condi~o de capital do pais 

e consequente (por via da estrutura da administra~o publica portuguesa) 

concentra~o de organismos e centros de decisao; a expansao de urn leque de 

actividades que sao fortemente tributarias da proximidade aos centros de 

decisao (sedes de grandes empresas, institui96es financeiras, servi9os de 

consultoria, etc.); e o prolongamento de vantagens locativas derivadas da 

posi~o geo-econ6mica (face ao pais mas tambem face a Europa e ao 

Atlantico), que dao substancia as actividades das fileiras portuana e da 

distribui9ao . 

Em sfutese, podem ununciar-se com tra9os fundamentais de caracteriza9ao da 

economia de Lisboato 

- no domfnio da estrutura sectorial -
• a persistencia de urn nucleo de industrias urbanas (alimenta~o e bebidas, 

papel e artes gnificas, quirnica fma, confec¢es e vestuario e ramos da 

industria de componentes); a entrada de capitais externos nalguns destes 

ramos de actividade, com reestrutura~o das empresas no dominio da 

gestao e da diversifica~o de produtos, tern contribuido para urn renovado 

dinamismo deste tecido industrial; 

10 Segue-se de perto as notas elaboradas para o Documento "Diagn6stico e Prospectiva - Projecto de 

Relat6rio •, Plano Estrategico de Lis boa. 
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• transferencia para a periferia de actividades e fun¢es industriais cujos 

custos de localiza~o na cidade sao dificilmente comportaveis, movimento 

viabilizado pela disponibilidade de tecnologias de informa~o e pelo refor~ 

das acessibilidades e meios de transporte; 

• expansao do terciario superior, designadamente no domfuio dos servi~s 

fmanceiros, dos servi~s de apoio a industria e as empresas em geral, mas 
tambem dos servi<;os pessoais e colectivos; 

• insuficiente estrutura~o das actividades turisticas (restaura~o, hotelaria e 

anima~o) tendo em vista o elevado potencial do produto turistico de 

Lisboa e a procura mobilizavel; 

• recomposi<;ao intra-sectorial de actividades motivada pela altera~o da 

estrutura de custos e de ocupa~o do solo a favor de actividades de alta 

rendibilidade, com abandono do nucleo urbano hist6rico de actividades 

associadas a fun¢es tradicionais, sobretudo da habita~o e do pequeno 
comercio de proximidade. 

- no domfnio da estrutura empresarial 

• reorganiza<;ao no seio das grandes empresas com separa<;ao de fun<;5es 

produtivas das fun<;Oes de distribui<;ao e servi<;os de apoio dando Iugar ao 

florescimento de novas empresas e de redes de sub-contrata~ao; 

• consolida<;ao de uma rede de pequenas e medias empresas assente no 

aproveitamento de vantagens decorrentes da inova<;ao tecnol6gica e da 
proximidade de mercados; 

• forte vitalidade demognifica do tecido empresarial com elevadas taxas de 

crescimentos do numero de estabelecimentos, que mantem Lisboa como o 

principal foco de iniciativas empresariais ponderando as novas sociedades 

criadas pelos activos residentes11 ; pese embora a elevada mortalidade das 

novas empresas este dinamismo faz crer num 'recentamento do crescimento 
econ6mico' a partir de Lisboa. 

11 Cf. Mendes Baptista, "Perspectivas de desenvolvimento econ6mico da Area Metropolitana de 

Lisboa", in Sociedade e Territ6rio, n° 10/11, 1989 
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- no domfoio do emprego: 

• progressao do peso relativo do emprego terciario ocupando desde o inicio 

da decada de setenta tres em cada quatro activos; 

• quebra do emprego industrial, quer em termos relativos - expansao do 

terciario -, quer em termos absolutos em resultado do movimento 

conjugado do desaparecimento e transferencia de empresas e da 

reestrutura~ao empresarial com impacto sobre o emprego; este ultimo 

aspecto tern contribufdo para a manuten~o da participa~ao de Lisboa no 

Produto Industrial, dado OS ganhos de produtividade superiores a media do 

pais; 

• aumento da segmenta~o do mercado de trabalho com crescimento da 

percentagem de quadros superiores e da qualifica~o global da mao-de-obra 

face a media nacional mas com maior crescimento absoluto dos postos de 

trabalho potencialmente menos qualificados; 

• recomposi~o da estrutura profissional da mao-de-obra, sobretudo ao nivel 

dos empregos terciarios - tanto nas empresas industriais como nas empresas 

das actividades terciariais - por urn lado, com redu~o das profiss5es 

manuais e aumento do recurso a novas competencias e, por outro lado, com 

progressao das profiss5es femininas. 

Nos pontos - 3.2. a 3.5. - procede-se a analise dos principais sectores de 

actividade econ6mica do concelho (actividades terciariais, industria 

transformadora, comercio e actividades turisticas), num exercfcio que visa 

sintetizar os conteudos de diagn6stico dos relat6rios produzidos na fase de 

Estudos Previos, valorizando a componente analitica da estrutura e dinfunicas 

recentes daqueles sectores. 
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3.2. Actividades Industriais 

3.2.1. Tra~os de caracteriza~ao global 

' A entrada dos anos oitenta Lisboa possufa uma estrutura industrial bastante 

diversificada e baseada em empresas de reduzida dimensao, revelando nao ter 

atravessado ainda o 'processo de espedaliza~o e consequente selectividade a 

que a concorrencia internacional conduziu nas ultimas duas decadas' 12 • Em 

termos espaciais e em contraste com outras areas urbanas europeias onde se 

observou urn abandono acelerado das actividades industriais do nucleo urbano 

central em direc~o a periferia, em Lisboa as industrias urbanas persistiram 

fruto da limitada pressao do mercado sobre os valores do solo e dos im6veis 

(ate ao inicio da decada de oitenta) e fruto das caracteristicas s6cio

urbanfsticas em que uma mistura de zonas produtivas e residenciais 

proporciona fluxos de mao-de-obra geradores de condi~Oes particulares de 

competitividade do tecido industrial. 

Na decada de oitenta opera-se uma mudan~ significativa com uma redu~ao 

muito nipida do emprego industrial (de 95 mil postos de trabalho em 1981 

para cerca de 70 mil em 1990), que correspondeu a dois movimentos 

convergentes e a urn terceiro de acelera~o: 

• falencia de empresas em consequencia do· recrudescimento dos mecanismos 

concorrenciais; 

• abandono de empresas do centro urbano, nomeadamente as de maior 

dimensao dirigindo-se, sobretudo, para areas perifericas de A. M. Lisboa; 

• a pressao do mercado sobre os- valores do solo e dos ediffcios (que no 

passado contribu(ra para a manuten~o e na decada de oitenta, acelerou a 

transferencia) em favor de usos residenciais e terciarios, mormente em 

areas centrais. 

Ou seja, este processo de desindustrializa~o progressiva surge alimentado por 

duas 16gicas que intensificam a redu~o da base industrial da cidade: o 

estreitamento das vantagens competitivas em mercado aberto e a pressao sobre 

o pr~o do solo que potencia oportunidades de mercado alternativas 

12 Relat6rio do Estudo sobre o Sector Industrial de Lisboa- Vol. ill - Analise dos Dados Estatfsticos, 

ISMERI (com colabora~ do CIDEC). 
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resultantes, por urn lado, dos ganhos derivados da aliena~o dos terrenos e, 

por outro, estimulando relocaliza<;Oes menos centrais das empresas, num 

periodo em que as localiza~s no centro urbano se transfonnaram em 

desvantagens de aglomera~o (bloqueio de acessibilidades, rela~o hostil do 

meio envolvente, escassez de oferta de servi~s de apoio a industria, etc.). 

As entrevistas as empresas industriais conduzidas no funbito do Estudo acima 

citado revelaram alguma diversidade de problemas e de perspectivas face a sua 

inser~ao urbana: 

- as empresas dos ramos qufmico e mecanico (as de maior dimensao do 

sector industrial) tern vindo a reduzir progressivamente o grau de utiliza~ao 

da capacidade produtiva, sem reconversao de actividade e de espa~os 

ocupados, a qual se apresenta com custos relativos elevados, sobretudo se 

comparados com a expectativa de proveitos fmanceiros associados a futuras 

transac~6es imobilianas; 

- as empresas de sectores com algum dinamismo presente (artes gnfficas e 

sub-sectores meclnicos, nomeadamente) em geral de pequena ou muito 

pequena dimensao, tern a sua expansao condicionada quer pelo elevado 

custo dos im6veis, quer pelas nonnativas urbanfsticas em areas de maior 

densidade populacional ou mesmo por problemas de licenciamento de 

instala~6es e/ ou actividade; 

- no tocante as expectativas de desenvolvimento de actividade na area do 

concelho observam-se diferentes atitudes: 

-
• urn segmento de empresas de pequena dimensao, inseridas no tecido urbano 

e que mantem interesse em permanecer nas localiza<;Oes actuais; sao 

sobretudo empresas tradicionais (conf~6es, material electrico), 

orientadas para o mercado local, de raiz familiar e que se movem por uma 

16gica de reprodu~o simples de capital; 

• urn segmento de empresas de pequena dimensao igualmente inseridas no 

tecido urbano, mas operando em actividades sujeitas a maior concorrencia e 

renova~ao produtiva e tecnol6gica, de que sao exemplo os instrumentos de 

precisao, as confec¢es/alta moda; o potencial de recrutamento de mao-de

obra qualificada a par da importancia de uma localiza~o central, leva a que 

estas empresas tendam a pennanecer na espa~o actual; 
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• o segmento das empresas de maior dimensao, maiores consumidoras de 

espac;o (industrias pesadas: refmarias, qufmicas, metalomecinica), revelam 

uma maior inercia e o processo de abandono decorreni de processos de 

negocia~ao directa mais do que de motiva~5es de mercado, dado as 

vantagens locativas de que beneficiam; neste segmento o perfil de ocupa<;ao 

da zona Oriental em direc<;ao aos terrenos a ocupar pela Expo-98 e as 

contrapartidas negociadas sera determinante no ritmo de deslocaliza~ao. 
• fmalmente, o segmento de empresas, algumas de mediae grande dimensao, 

com perfil produtivo e tecnol6gico mais ajustivel a movimentos de 

transferencia de estabelecimentos fabris, uma vez iniciado o processo de 

relocaliza~o para zonas perifericas, tomaram a iniciativa encetando urn 

processo ja com alguma expressao a qual tendeni a ser acentuada a partir de 

uma oferta concorrencial da parte de . concelhos da A.M.L. Sui 

confrontados com a necessidade de recuperar algumas zonas crfticas de 

industrializa~o tradicional e aos quais a reconfigura~o da rede de 

transportes publicos e dos fluxos de tnifego com a constru~ao da nova 

ponte, acrescenta vantagens de atractividade. 

3.2.2. Fstrutura do sector industrial 

Tendo por base a informa<;ao primana dos Quadros de Pessoal do Ministerio 

do Emprego (registada no Quadro 13 para o ano de 1990) e as indica~6es 

globais das Estatisticas Industriais do INE relativos a 1988 (Quadro 14) 

salientam-se como principais tendencias da estrutura industrial de Lisboa: 

• a elevada diversidade sectorial com a exisrencia de estabelecimentos 

industriais em quase todos os ramos produtivos com expressao nacional 

num total de 27 ramos de actividade na desagrega<;ao a 3 dfgitos da CAE; 

todavia, a ventila~o por actividades apresenta vectores de especializa<;ao 

do concelho por rela~o a estrutura nacional, com destaque para as artes 

gnificas, a refina~o de petr6leo, a constru~o de material de transporte, 

outros produtos qufmicos e os tabacos; 

• duas actividades, por urn lado as artes gnificas e por outro, os produtos 

metilicos e de transporte, representam em conjunto cerca de metade dos 

estabelecimentos e do emprego industrial; embora a certa distancia as 

alimentares e 0 rextil e vestuario rem urn peso importante na rela<;ao 

emprego/estabelecimentos industriais ao contrario das qufmicas e derivados 
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de petr6leo que, sendo o terceiro maior empregador, ocupam apenas o 

sexto lugar em materia de numero de estabelecimentos; 

Quadro 13 

Estrutura Sectorial da IndU.stria Transformadora em Lisboa (1990) 

Ind. Aliment. Beb. e 
Ind. Textil e 355 
Ind. da Madeira Mob. e Cort. 214 1600 

Art. Graf. Ed. e Pub!. 550 22 6 12348 
Ind. Deriv. Petr61eo Bor. 204 84 9129 
Ind. Prod. Mioerais oao Metalicos 120 49 2877 
Ind. de Base 26 1 1 492 
Ind. Fab. Prod. Metal. e Mat. 623 2S 14680' 
Outras Ind. Traosformadoras 76 3 1 1237 
Industrias Traosformadoras 2430 100 0 55500 

Foote: Adaptado do "Estudo sobre o Sector Indsutrial de Lisboa, ... •, Vol. II- Anexos 

• a amilise cruzada dos indicadores estabelecimentos e V AB coloca as 

industrias gnificas numa posi~o bastante destacada na estrutura industrial 

concelhia, designadamente em termos de V AB (30% do total); 

• na compara~ao com a media nacional a industria concelhia apresenta 

melhores 'perfomances' apenas no que se refere aos indicadores 'taxa de 

valor acrescentado' e 'remunera~o media' perdendo em materia de 

'dimensao media dos estabelecimentos' (face ao emprego e face ao V AB) e 

tambem na 'produtividade de trabalho'; trata-se de uma 'performance' que 

surge fortemente associada a predominfulcia das actividades tradicionais 

(sem moderniza~o, que nao das que se modernizaram como no caso das 

alimentares e das artes gnificas) e ao das pequenas e muito pequenas 

empresas com baixos fudices de investimento e de renova~o produtiva e 

tecno16gica. (Cf. Quadro 14) 
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Quadro 14 

lndicadores Tooucos Concelhios 
~------------~ 

res."'- 24 56 
rd. • t1t T CI)CX.:) 

rei tur•s n Z2 
reo, :TI. v•sl. t•~ ecleOdo <18 49 
\"G. ~hint'S • lY 19» de 46 20 
rem.. c::.eado JJ JO 
~ ~o ••c. ITIObilicr•o S7 40 
roO. I"'''IC'liio n/r"Mtdico 43 45 
"d ... O<X>4I 31 7 

Nits Q"of. tdcoes • 138 lSI 
f(ll). !Yod. o.,im. ~r.c:t.4tri0s 106 20 
reo. Qui. prod. ~micos 106 72 

Refira•ot pet:-oleo 
feb. :W"i"()(bs petroleo t 18 7 
hd. 6o !:lofroc:."'' -l6. 18 
rem • .:rr. motrios ;llosticos 66 66 
fd:J. :>CW"efiO"(J bo"ro II 4 
rcta.~a-o. at. 'lid-o 27 28 
roo. ,:,ut.orod.:Ttln n/ mel. 6 2 
tncl X:sfcos fr~o e cxo 23 7 
fr'd. :x:s. mtr:n n/ frl'osos 58 54 
fOO.P")Q.IIos :neldicos 41 38 
feb. ~1\.I!KHcas 66 45 
r ob./'T'~Cll ~ II. t mat r . elecl. 66 41 

130 135 
. Ol"'ofiss. 

rente (stotislic:s 'nci..al"i:is. 1988 

I. OWntnsoo ~1'\f'::~~ dot: e1tct>e'ecimentos/ VO"iavt'l ~ego 

2. Oimor<soo modo "'' nt--.. / ..ricMI VAS 
J. faxo do v.;o, wnc..,cdo {VA.9/V9') 
4. p,...u;.- ao Tr<t>C»'' (VA8/~ogo) 
S. R.,.,.,...otC)I:) "'-do 

98 !31 67 6 
14 

93 67 103 J 
110 103 Ill II 
147 43 68 7 
127 9Z 114 4 
119 70 IOJ l 
153 lOS 133 6 
69 24 S7 13 

102 110 110 27 
61 I? 9Z 6 

120 68 93 16 
. 33 

101 41 54 • 
IJO 39 n 4 

120 100 liS 3 
87 36 62 12 
53 106 11 4 3 

1?1 3? 64 • 
179 32 69 8 
102 93 102 II 
Ill 91 101 6 
121 68 liS 9 
163 62 106 6 
117 103 IZ2 18 

13 

I I J J 
0 0 0 0 
I I I I 
s 6 s 6 
J l I I 
I l I I 
I I I I 
J 3 2 J 
4 l 

J7 41 40 41 
6 6 2 I 

17 16 10 II 

I 0 0 0 
2 I I I 
2 2 2 2 
I I I 0 
I 2 I 
0 0 0 0 
2 I 0 I 
6 6 6 6 
3 J 2 ' -
6 7 J 4 
4 4 2 

23 38 21 24 

Fonte: Extra!do de "Estudo Sobre o Sector Industrial de Lisboa", Vol II - Anexo 

XXV. 

A estrutura dimensional das unidades industriais do concelho apresenta como tra~os 

mais relevantes a significativa presen~ de unidades de pequena dimensao, ainda que 

com assimetrias evidentes entre os diversos ramos de actividade. Com efeito, nas 

industrias alimentares predominam as empresas com menos de 10 trabalhadores ao 

servi~o (54,2 %) que, todavia, asseguram apenas 10% do emprego. Esta assimetria 

ocorre igualmente no textile vestuario e nas artes gnificas, sector de especializa~o 

por excelencia e no qual 54,7% das empresas tern menos de dez trabalhadores ao 

servi~ e ocupam menos de 11% do emprego que surge especialmente concentrado 

nas empresas que tern entre 20 e 100 trabalhadores. As empresas de maior dimensao 

surgem sobretudo nas industrias alimentares e bebidas, no papel, nas refinarias de 

petr6leo, na siderurgia (efeito sede administrativa) enos produtos metalicos que sao 

os unicos ramos de actividade que associam a uma maior percentagem de 

estabelecimentos de dimensao superior a 200 trabalhadores ao servi~, quotas de 

emprego acima de 30 por cento. 
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3.2.3. DistribuifiiO espacial da industria de lisboa 

No ambito do Estudo sobre o sector industrial do concelho de Lisboa foi 

possfvel registar alguma informar;ao referente a distribuir;ao intra-concelhia 

das empresas industriais acompanhado de uma estimativa do emprego 

industrial por freguesia. Esse regis to corresponde a uma cobertura de 61,2% 

dos estabelecimentos que preencheram em 1990 os quadros de pessoal para o 

Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego; sucede contudo que a 

estimativa do emprego excede em 12500 postos de trabalho, o pessoal ao 

servi9o registado naquelas estatisticas oficiaisl4 pelo que os dados do Quadro 

15 devem ser interpretados com particular prudencia e enquanto indicadores 

de uma localiza~ao predominante no espa90 da cidade. 

Quadro 15 

Distribui~o das empresas e do emprego industrial por freguesia (1990)(*) 

5_,1 
N. Sr•. Fatima 68 4 .6 _4.7 6_,6 
Ben fica 67 4,5 2,7 3,8 
S. 1. Brito 51 3,8 2,1 2,9 
r, -" 1 esus 56 3,8 4,5 6,3 
S. S. Pedreira 52 3,5 6,9 9,8 
S. Nicolau 50 3,4 2._8 4_.0 
Anios 48 3,2 1,4 2,0 
S. nnminon" Benfica 44 3,0 1,4 2,0 
Marvila 44 3,0 5,~ 7,8 

44 3,0 3,2 
S. Joio 43 2, 9 1__.Q_ 
S. Condestavel 41 2,8 0,7 1,0 
Prazeres 37 2,5 1,1 1,5 
A' "" , .. 37 2,5 2_6 3,7 
Penha F1 36 2,5 _L_l 1_._5 
S. Joao Deus 34 1,5 2,2 

33 2_2 1,1 1,6 
S. Marnede 33 2 .2 )_._8 
S. Isabel 31 2,1 1,4 1,9 

Beato 29 2,0 1,2 
Ou -r - · tras r • .-~o: , 516 34,7 17,5 24,7 
TOTAL 1487 100.0 70,7 100.0 
*Ordeoameoto segundo a ordem decrescente da localizactio das empresas. 
Fonte: ExtraCdo de "Estudo sobre o Sector Industrial ... •, Vol. II Anexos. 
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10 
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6 
5 
78 
224 

14 Esta disparidade decorre, todavia, da diferenciada bases de registo entre o Ficheiro do INE e os 

Quadros de Pessoal do DEMESS. 

91 



• 

Assim, e tomando apenas o leque de freguesias que albergam no seu territ6rio 

empresas industriais numa percentagem superior a dois por cento do total, 

constata-se que: 

• as vinte freguesias com urn indice de localiza~o igual ou superior a 2% do 

total concentram mais de 65% das empresas industriais de Lisboa e acima 

de 75% do emprego industrial estimado; 

• existe urn grupo de freguesias que, pela localiza~o de empresas e de 

emprego, se podem denominar das 'freguesias industriais da cidade': S. 

Sebastiao da Pedreira, Marvila, N. Sr3
• Fatima, Corac;ao de Jesus e S. 

Jorge de Arroios; estas cinco freguesias por si s6 concentram urn quinto das 

empresas e 35,6% do emprego industrial estimado; 

• o volume de criac;ao de empresas ap6s 1985 refor~ o dinamismo 

empresarial de tres daquelas freguesias (Cora~o de Jesus, S. Jorge de 

Arroios eN. Sr3 de Fatima) e revela alguma (re)localiza~o em freguesias 

com menor peso relativo na distribui~o de empresas e empregos como sao 

os casos de Benfica, S. Joao de Deus, S. Domingos de Benfica , Anjos e 

Prazeres; todavia, a ausencia de informa~o quanto a dimensao e areas de 

actividade de tais empresas tende a relativizar a dimensao destas variac;5es. 

0 inquerito as empresas industriais fornece igualmente alguns elementos 

acerca da coexistencia dos vanos extractos industriais em Lisboa, segundo o 

perfil de localiza<;ao, os factores que valorizam e as dificuldades que 

enfrentam: 

-
e novo 

centro 
• Zonas Perifericas de Prestfgio e tradic;fu> 

descentraliza~o 

• Zona Norte de expansao de novas 
localiza~ 

• Zona Oeste (prolongamento Prestfgio e tradi~o 
da Zona periferica a oeste do 

Tradi 
• Zona Leste Liga<;ao a cidade; contactos 

institucionais e de 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

No ambito do inquerito as empresas industriais, que abrangem 153 empresas 

empregando 6387 pessoasls , a distribui~o espacial da amostra evidencia a 

concentra~o da industria na Zona Oriental da cidade com 38% do emprego (valor 

todavia inferior a superffcie ocupada) e com uma media mais elevada de 

trabalhadores por estabelecimento (cf. Quadro 16). A distribui<;ao dos activos 

empregues apresenta uma tendencia crescente do centro para a periferia com valores 

baixos nas areas centrais, valores pr6ximos da media nas zonas de transi<;ao e 

valores mais elevados nas areas marginais. 

Quadro 16 

Distribui~o por sub-zonas dos estabelecimentos industriais 

do emprego e das superficies ocupadas 

Centro tradicional 
Zona ac. Centro-W 23 379 5 22253 
Zona ac. Centro-E 20 13 1 429 67 19451 
Novo Centro Terciario 11 72 481 7 17114 
Coroa Novo Centro-W 3 97 1 6664 1 9 
Coroa Novo Centro-E 25 16 3 963 15 1 24583 7 1 
Zona 3 9 0 2 29659 86 
Zona Norte 19 572 19883 58 
Zona Oriental 31 2426 38 0 202957 8 

Total Lisboa 153 6387 345105 0 
Fonte: Adaptado de ·Estudo sobre o Sector Industrial•, Vol ill. 

3.2.4. Dinamismo recente -
A ancllise das dinfunicas de desenvolvimento da actividade industrial nos 

ultimos anos assenta aqui em dois tipos de abordagem: 

- uma, de natureza estatistica, em torno da evolu~ao dos estabelecimentos, 

emprego e V AB, com recurso as Estatisticas Industriais e aos Quadros de 

Pessoal; 

15 Este volume de efectivos corresponde a 11,6 por cento do total indicado nos Quadros de Pessoal 

do DEMESS. 
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- outra, de natureza qualitativa, a partir dos resultados das entrevistas as 
empresas em tomo das tendencias de localiza~o dos estabelecimentos 

industriais16 • 

a) evolu~o estatistica 

A evolu9ao dos diversos indicadores de relevancia industrial aponta para uma 

diminui~o da importancia relativa da industria transformadora no conjunto da 

actividade econ6mica e, igualmente para uma quebra do peso relativo da 

industria de Lisboa no con junto da A.M.L.. 

' 

Enquanto os estabelecimentos industriais registam quebras que oscilam entre o 

8% e 28%, o emprego diminui durante a decada de oitenta entre 26 e 37% 

( disparidades resultantes da base de registo das fontes Estatisticas Industriais e 

Quadros de Pessoal. Do ponto de vista da relevancia concelhia na regiao o 

peso de Lisboa diminui de 3,6% (nos estabelecimentos), de 4,3% (no 

emprego) e de 5,5% (no VAB) (cf. Quadros XVITI a XXll dos Anexos ao 

Volume II do Estudo sobre o Sector Industrial). 

Tal como se conclui neste estudo esta evolu9ao traduz: 

• por urn lado, o movimento de relativa desindustrializa~o que ocorre neste 

periodo na A.M.L., desenvolve-se num quadro de periferi.za~o da 

actividade industrial; 

• por outro lado, as diferentes amplitudes de varia~o dos indicadores 

concelhios, remetem para 'muta¢es da voca~o industrial da capital' em 

que o padrao industrial da A.M.L. regista uma queda relativa de 

actividades capital intensivas (produtos metalicos, qufmicos, justamente as 

grandes unidades da cintura industrial metropolitana). 

Paralelamente, a an:ilise das caracteristicas sectoriais e dimensionais da 

empresas instaladas na segunda metade dos anos oitenta, refor~ a tendencia 

de concentra~o empresarial nas actividades tradicionais da industria textil e 

da industria das artes gnificas, edi¢es e publica90es que absorvem 47% das 
. 

empresas criadas ap6s 1985; em termos dimensionais acentua-se a tendencia 

16 Cf. "Estudo sobre o Sector Industrial de Lisboa •, Vol V - 'A localiza~o dos estabelecimentos 

industriais eo impacto sobre o mercado imobiliario'. 
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para uma menor dimensao media das novas empresas: tres em cada quatro 

novas empresas tern menos de 20 trabalhadores (dados do Ficheiro Central de 

Empresas do INE). Este perfil de concentra~o sectorial e ainda acentuado 

pela analise dos investimentos apoiados pelo Sub-Prograrna 3 do PEDIP que a 

par do apoio a fabrica~ao de produtos metalicos (26,8% do incentivo total), 

concentra 43,4% dos incentives nos rarnos textile artes gntiicas. 

b) tendencias de localiza~o 

0 inquerito as empresas efectuado no ambito do Estudo Sobre o sector 

industrial permitiu tra~ar uma imagem de localiza~o das empresas industriais. 

Assim: 

• a pressao para a safda das empresas industriais vai aumentar sobretudo no 

caso daquelas que beneficiam de localiza~5es privilegiadas para novas 

zonas de expansao da oferta de habita~o e de servi~os; tal nao invalida que 

as fun~5es caracteristicas . da 'massa cinzenta' ou da proximidade 

indispensavel aos centros de decisao (sede social, fun~5es administrativas e 

de planeamento) perman~ no nucleo urbano; 

• as pequenas e medias empresas que funcionam em rede (subcontrata~ao, 

fornecimentos predominantes, etc.) acompanharao em parte este 

movimento; 

• as pequenas e medias empresas, com uma rela~ao de mercado mais 

pr6xima do consumidor final e dependente de grandes massas de 

consumidores ou de consumidores qualitativamente mais exigentes, perfil 

pr6prio das aglomera~Oes metropolitanas, exercerao barreiras a entrada em 

termos de reserva de espa9o no centro tradicional, em alastrarnento a coroa 

seguinte e acentuando as tens5es em tomo do uso do solo e dos im6veis. 

Em sintese, os resultados do inquerito fornecem urn balan90 relativamente 

contradit6rio entre 'motiva~5es subjectivas para permanecer em Lisboa' na 

implanta~ao actual (por raz5es de prestigio, tradi~o, rela~5es pessoais e 

proximidade aos centros publicos de decisao) e 'problemas objectives' de 

facilidades de acesso, de transporte, de sub-equipamento, de desvantagens de 

aglomera~ao em suma. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

No ambito do inquerito as empresas industriais procedeu-se a estimativa dos 

efeitos sobre a ocupa~o do solo resultantes do processo de relocaliza~o das 

empresas (balan<;o entre aberturas e encerramentos, amplia<;5es e redu<;Oes). 0 

quadro seguinte sintetiza a referida informa~o. 

Quad.ro 17 

Altera~o de localiza~ao dos-estabelecimentos industriais 

por sub-zonas da cidade 

Centro tradiciooal -27 -700 

Zona ac. Ceotro-W -18 6 -4150 

Zona ac. Ceotro-E 9 -8340 

-50 5 -8650 

Coroa Novo Ceotro-W -60 0 -4000 

Coroa Novo Ceotro-E -6470 

Zona Ocidental -8 3 -2470 

Zona Norte 1 8 350 

Zona Oriental -19.8 -40090 

s/ indic. Zona - 5600 

Total Lisboa -19 -68920 

M. Lisboa 208 8 178350 

TOTAL 254 109439 

"'Total da area requerida- total da area a abandooar. 

Foote: Adaptado do "Estudo Sobre o Sector Industrial de Lisboa •, Vol. V. 

3.3. Actividades Terchirias 

0 "Estudo das Actividades Tercianas de Lisboa" 17 desenvolvido na 1 a fase de 

elabora<;ao do Plano Director incidiu exclusivamente sobre os 'servi<;os que se 

l7 No ambito deste Estudo, da responsabilidade da GEOIDEIA - Estudos de Organiza~o do 

Territ6rio forram apresentados os seguintes cinco relat6rios: Vol. I - Sfutese, cenarios de ioterven~ao 

e recomenda9i>es; Vol. II - 0 processo de terciariza~o das Grandes Cidades Europeias: exemplos 
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destinam, total ou parcialmente, a apoiar as empresas dos diversos sectores 

econ6micos', delimita~o que abrange as actividades de transportes 

(terrestres, por agua e aereos e servi~s relacionados); bancos e outras 

institui~5es monetarias e flnanceiras; aluguer de maquinas e equipamento; e 

servi~os de saneamento e limpeza. Estas actividades surgem englobadas nos 

diversos quadros de caracteriza~o em dois grandes blocos: 

- os servis;os de transportes. armazenagem e comunicas;5es, que agrupam as 

CAE 71 (excepto 719) e 72; 

- os servis;os de apoio as actividades econ6micas, que agrupam as CAE 112, 

719, 810, 820, ,831, 832, 833, 920, 932 e 935. 

3.3.1. As empresas de servifOS em Lisboa 

0 Volume IV do Estudo das Actividades Terciarias procede a recolha e 

tratamento de informa~ao primaria (sobretudo com origem nos Quadros de 

Pessoal do DEMESS e Ficheiro de Empresas do INE) permitindo tra~ as 

principais linhas de caracteriza~o do tecido empresarial e do volume de 

emprego gerado, quer no tocante a estrutura sub-sectorial, quer no tocante a 
sua relevancia no contexto da A.M.L. quer, ainda, a sua distribui~o intra

urbana. 

para desenvolvimento de Lisboa; Vol. ill - A produ<;io de espa~o para escrit6rios na cidade de 

Lisboa: agentes, estrategias e reflexos na estrutura urbana; Vol IV - As empresas de servi~s em 

Lisboa: diferenciaty()es intra-urbanas; Vol. V - Lisboa na 6ptica dos empresUios: problemas, 

potencialidades e expectativas. 
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Quadro 18 

Evolu~o dos estabelecimentos e do emprego por tipo de servi~ em Lisboa 

Caf~, ~~urnn~. ho~ise 
similares 28 03 33 27990 13 88 

1776 16 72 -4 93 18250 -
Sociais 1384 13 03 20021 9 79 16 13 

Servi'tQS T ransportes 
Annazenagem e 878 8,27 2,57 53077 25,96 -13,70 

Servi'tQS de apoio as Activ. 
Econ6micas 3606 85125 
To~l 10621 97 204483 7 76 

Fonte: Adaptado de "Estudo das Actividades Tercianas de Lisboa •, Vol. IV - Anexos. 

i) estrutura por tipo de servi~s 

A amilise do Quadro 18 torna evidente que de entre os vanos tipos de 

servi<(os sao os que se destinam a apoiar as actividades econ6micas aqueles 

que registam urn comportarnento mais dinamico no periodo 198211989. 

Este dinamismo e mais expressivo na taxa de varia<(ao dos estabelecimentos 

(+51, 13%) em bora o crescimento do emprego tenha sido tam bern e1evado 

(30,87%). A evolu<(3:o do segundo grupo de actividades igualmente 

utilizadas preferencialmente pelas ernpresas (os transportes, armazenagem e 

comunica<(Oes) tern urn sinal negativo em termos de emprego (-13, 7%) nao 

obstante ter ocorrido urn crescimento do numero de estabelecimentos. 

Este ultimo indicador traduz uma expansao dos estabelecimentos de menor 

dirnensao sobretudo nos esca16es entre 0-4 e 5-19 pessoas ao servi~; nos 

escal6es dimensionais acima de cern ernpregados o comportamento dos dois 

tipos de servi<(os e oposto, com perdas nos transportes, armazenagem e 

comunica<(OeS e ganhos elevados nos servi<(os de apoio as actividades 

econ6micas que traduzem a sua 'importancia crucial enquanto factor de 

sustenta<(3:o do tecido empresarial e do emprego da cidade de Lisboa' (Vol. 

IV do Estudo das Actividades Tercianas). 
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Serv. 

ii) relevancia das empresas de servi9os de Lisboa face a Area Metropolitana 

U rna primeira constata9ao resulta dos elevados indice de concentra~o das 

actividades tercianas da A.M.L. na cidade capital: mais de metade dos 

estabelecimentos e cerca de tres quartos do volume de emprego. A 

importancia de Lisboa surge com particular realce justamente nos servi9os de 

transportes I armazenagem I comunica<(Oes e dos servi9os de apoio as 
actividades econ6micas que em 1989 ocupavam quatro em cada cinco activos 

empregados nas actividades tercianas no espa90 da A.M.L.. 

U rna segunda constata9ao remete para a perda de importancia de Lis boa no 

conjunto da A.M.L. no dorninio das actividades terciarias registadas no 

Quadro 18, traduzido na redu~o em cinco pontos percentuais nos 

estabelecimentos e mais ligeira (1,7%) do pessoal ao servi9o ao longo do 

periodo 1982-1989. 

Quadro 19 

Evolu~o do emprego e dos estabelecimentos 

e contributo de Lisboa para a A.M.L. por tipo de servi~os 

restaurantes, 
e similares 33 57 63 59 7 64 8 

Pessoais -4 93 7 21 - 63 1 
Sociais 6 71 26 64 
Transportes -Armaz. e 2,57 9,29 -13,70 -11,74 63,1 81,8 59,2 

Servi~s. apoio as 
Activ. Econ6micas 09 30 87 34 62 73 2 728 
Total 85 7 76 10 61 3 56 3 
Fonte: Adaptado de •Estudo das Actividades Tercianas de Lisboa-, Vol. IV- Anexos. 

Neste periodo, em que se observa a referida perda de relevancia as taxas de 

varia9ao de Lisboa que mais se aproximam dos Indices da A.M.L. sao ainda 

assim as daqueles dois grupos de actividades - o tipo de servi9os retido para 

estudo. 
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iii) dinamicas internas a cidade 

No Estudo das Actividades Terciarias de Lisboa produziram-se dois tipos de 

aproxima~6es as dinamicas terciarias no seio da cidade: 

- urn, em que os pedidos de linhas telef6nicas nao residenciais constituem 

urn indicador de dinamismo das actividades econ6micas; 

- outro, a partir dos dados existentes no Ficheiro de Empresas (FCEE) do 

INE, exclusivamente para o universo das actividades retidas para o Estudo. 

A evolU<;ao da percentagem de pedidos de linhas nao residenciais entre 1982 e 

1991 permite constatar tres grandes tipos de comportamento: 

• uma area de espinha dorsal da cidade que a atravessa da Baixa ao Campo 

Grande em que se intensificou a percentagem deste tipo de pedidos, 

correspondendo a subvaloriza~o definitiva da fun~o residencial; 

• outra area de localiza~ao periferica em torno a anterior, em que se regista 

um crescimento dos pedidos a um ritmo inferior mas ainda assim 

significando uma expansao das actividades econ6micas a evidenciar urn 

dinamismo superior a fun~o residencial; 

• areas de posi~o geografica relativamente marginal no interior da cidade em 

que permanece a posi~ao dominante da fun~o residencial. 

As express6es territoriais do processo de terciariza~o da cidade no que se 

refere ao conjunto das actividades retidas para Estudo, sao obtidas a partir do 

tratamento de dados do FCEE do INE que fornecem a importancia relativa 

daquelas actividades tendo como base de referencia~o espacial a freguesia. 

As figuras seguintes evidenciam o peso percentual das empresas em cada 

freguesia em rela~o ao total do concelho, quer na totalidade, quer no tocante 

ao sub-universo das empresas criadas ap6s 1985. 
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Figura 1 

Peso Percentual das empresas de cada freguesia 

em rela~o ao total do Concelho, 1990 

0 2 Km 

Fonla : FCEE, INE 

(Extrafdo de "Estudo das Actividades Terciarias de Lisboa, Vol IV) 

Figura 2 

Peso Percentual - Empresas criadas entre 1986 e 1990 -

de cada freguesia em rela~o ao total do concelho. 

~· 

Emp r./1000 hab. 

: . . . : > . . . . 

0 2Km 

Fonla : FCEE, INE 
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As principais conclus6es a reter deste distribui<;ao espacial sao as seguintes: 

• elevada concentra~o espacial das empresas de servi<;os de apoio as 
actividades econ6micas na zona compreendida entre a A venida da 

Liberdade, Rato, Amoreiras, Entrecampos e Pra<;a do Chile; 

• a localiza~o das empresas criadas entre 1985 e 1990 prolonga esta 

concentra<;ao e o caracter de centro funcional desta zona da cidade, que 

compreende as freguesias deN. Sra. de Fatima, S. Sebastiao da Pedreira, 

S. Jorge de Arroios, Cora~o de Jesus, S. Mamede e S. Isabel que em 

conjunto possuem 38,8% do total das empresas em estudo e 40,1% das 

empresas recentes; e, alias, interessante observar que as quatro primeiras 

daquelas freguesias integram o grupo das seis freguesias de Lisboa com 

maior peso percentual em termos de empresas e emprego industrial, dando 

assim forma e coerencia ao padrao locativo da actividade econ6mica no 

seio da cidade; 

• a localiza<;ao deste sub-universo mais recente identifica como areas em 

crescente terciariza~o as freguesias que se disp<>em desde as A venidas 

Novas ate a Zona Ribeirinha, de Santos-o-Velho ao Terreiro do Trigo, com 

prolongamento em dir~o as Amoreiras; este movimento aponta no 

sentido de urn alargamento para Norte do centro funcional acentuando as 

tens5es ja existentes derivadas do perfil radio-concentrico da estrutura 

vi ana. 

iv) estrutura etaria das empresas de servi<;os 

Os dados relativos ao anos de constitui~o das empresas com mais de quatro 

pessoas ao servi<;o, num total de cerca de 7300 reveram a existencia de urn 

tecido empresarial globalmente jovem em que cerca de 50% das empresas 

foram criadas na segunda metade da decada de oitenta, sendo inferior a urn 

quinto o peso percentual daquelas que se constitu(ram antes de 1974. 

Os perfis etarios dos varios tipos de servi<;os apresentam-se bastante 

diversificados e como urn padrao locativo que traduz o modo como a expansao 

do terciario tern marcado a cidade. 
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Perfitet.ario .. 
Estruturas etarias envelhecidas face Transportes e armazenagem 
a media Banca e Seguros 

,r · jl( ,.,..,.,, e· 

Mistura de si~ dispersas de forte 
densidade a si~ de bloqueio em I 
razio da estrutura das areas 
residenciais nao facilitar 0 incremento 
de servi~s de apoio as actividade 
econ6micas - > 2raus distintos de 
terciarizac;iio (tendencialmente 
estabilizada; em potencial regressiio; 

Estruturas etarias mais modemas Aluguer de maquinas e de consolida~ com expansao 
que a media equipamento 

Publici dade; 
engenharia!arquitectura; 
contabilidade; saneamento 

Estruturas etarias particularmente Instituicri5es 
jovens parabancarias/sociedades 

financeiras 

e 

Servi~s de processamento de 
dados 

Fonte: "Estudo das Actividades Terciarias de Lisboa", Vol IV. 

v) sfntese 

por contiguidade a partir do co~o 
da area central - > terciarizaciio em 
intensificac;iio 

residenciais c/ avan~ recente 
das empresas prestadoras de servicros 
-> terciarizacao com forte potencial 
de expansiio 

Em sfntese, as principais tendencias de evolu~ao das actividades terciarias no 

passado recente e da geografia que tra~ na cidade sao as seguintes18 : 

• dinamismo e elevada concentra~o em Lisboa das actividades de servi~os, 

sobretudo transportes/armazenagem/comunica~OeS e servi~OS de apoio as 
actividades econ6micas; 

• elevada concentra~o espacial das empresas prestadoras de servi~os de 

apoio as actividades econ6micas; . 
• desarticula~o crescente entre o novo cora~o terciario da Cidade (A v. 

Liberdade I Av. Novas) eo canicter radio-concentrico, polarizado pela area 
da Baixa, da estrutura viaria e das redes de transporte publico; 

• estrutura etaria globalmente muito jovem (quase 50% das empresas criadas 

durante a segunda metade dos anos oitenta), mas com contrastes sectoriais e 

geognificos relevantes; 

18 Transcreve-se no essencial a sfntese do Vol. IV do "Estudo das Actividades Tercilirias de Lisboa", 

GEOIDEIA. 
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• 

• ocorrencia de contrastes de implanta~o geognillca do tipo centro/periferia 

no que se refere a forma jurfdica e a complexidade organizacional das 

empresas; 

• declinio relative ou mesmo absolute do centro tradicional de Lisboa 

enquanto p6lo de empresas de servi~s de apoio as actividades econ6micas; 

• 'descolagem' defmitiva do 'cora~o terciario' da cidade em rela~o ao 

centro tradicional; 

• persistencia de processes de expansao territorial em mancha de 6leo, - mas 

muito orientada pelos principais eixos viarios ja existentes - das empresas 

prestadoras de servi~os; 

• inexistencia de novas nuclea~Oes terciarias relevantes em clara 

descontinuidade geognifica com as principais manchas existentes; 

• manuten~o, e mesmo intensifica~ao, de sub-sistemas relativamente 

aut6nomos e circunscritos no dominio dos transportes, relacionados com a 

exisrencia de equipamentos estruturantes e situa90es significativas de 

interface. 

3.3.2 A produflUJ de espafo para escriJorio na cidade de Lis boa 

Este ponto tern em vista dotar a sfutese dos Estudos Socioecon6micos do 

Plano Director de urn conhecimento em profundidade dos vectores estrategicos 

de evolu~o recente da prom~o imobiliaria com destino a ocupa90es 

terciarias e bern assim dos reflexes sobre a estrutura urbana resultantes do 

movimento actual e previsivel de terciariza~o da cidade. 

0 texto seguinte reproduz extensivamente a s!ntese sobre estas quest6es 

constantes do Volume I do Estudo das Actividades Terciarias de Lisboa, sendo 

organizado em dois grandes itens: as modifica90es recentes nas fileira da 

produ~o imobiliaria e a oferta de espa9o para escrit6rios. 

a) Modffica~oes recentes na meira de produ~o imobiliaria 

A CML nao tern tido urn comportamento de antecipa~o que oriente o 

investimento na produ~o de espa~s para escrit6rios: a iniciativa municipal 

apenas dinamizou a Avenida Jose Malhoa- Pra~ de Espanha, limitando-se a 

sancionar a ac~o da iniciativa privada no restante espa9o da cidade; a oferta 

privada rendibilizou a area ja consagrada e com prest(gio do novo centro 
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terciario (Av. Liberdade I Av. Novas) atraves de sucessivas opera<;6es 

pontuais e abriu novas frentes de concentra<;ao terciaria em pontos nao 

desprestigiados e com boa acessibilidade em rela<;ao a nova rede de 

infraestruturas viarias. 

0 grande potencial em termos de oferta nova de espayo para escrit6rios situa

se na zona norte ou noroeste da cidade, acompanhando o eixo norte-sul e a 

Segunda Circular, de Campolide ao Campo Grande; na peri feria da cidade o 

interesse dos promotores canaliza-se quase exclusivamente para ocidente, 

acompanhando a auto-estrada de Cascais. A opiniao sobre instala<;ao terciciria 

na zona Oriental da cidade e bastante desfavonivel, a reac<;ao negativa que 

decorre apenas da imagem que se criou e cujos elementos sao principalmente 

sociais: ambiente social baixo, marginalidade. 

al) Os tracros mais significativos das altera<;6es recentes na fileira de promoyao 

imobiliaria : 

- afirma<;ao da grande prom<X(ao de escrit6rios como actividade aut6noma da 

de constru<;ao e capaz de lan<;ar grandes volumes em pontos seleccionados 

do territ6rio; 

- aposta de investidores institucionais no mercado de aluguer de escrit6rios, 

como forma de coloca<;ao de capital tendo em vista urn rendimento de 

medio prazo; 

- conversao da propriedade imobiliaria em altemativa a outras formas de 

investimento de capitais, enquanto elemento das estrategias financeiras das 

empresas; 

- manuten<;ao da lei do arrendamento comercial, como fonte de bloqueios e 

factor decisivo para o comportamento do mercado; 

- redefini<;ao da actividade de comercializa<;ao do imobiliario, com 

profissionaliza<;ao e expansao das mediadoras; 

- emergencia e expansao de novos instrumentos financeiros, como o 

'leasing', e de formas novas de valoriza<;ao das instala<;Oes; 

Esta redefini<;ao dos agentes que actuam na oferta de imobiliario deve-se em 

larga medida, a reestrutura<;ao ocorrida no sistema fmanceiro e a importante 

entrada de capital estrangeiro no pafs. 
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a2) aspectos principais do mercado imobiliario de escrit6rios: 

- nas empresas do topo de gama, cerca de metade dos clientes sao 

estrangeiros; 

- a oferta de ediffcios de escrit6rios provem principalmente de promotores e 

institui~5es flnanceiras que preferem vender o ediffcio na totalidade ou em 

frac96es; 

- do lado da procura, predominam as empresas e os investidores 

institucionais; cerca de 20 ou 25% dos clientes pretende comprar urn 

ediflcio e 70 a 75% quer frac~5es, de preferencia para alugar; 

- os investidores institucionais preferem adquirir urn edificio ja arrendado; 

- muitas empresas adquirem urn ediffcio na totalidade para instalar os seus 

servi9os, e alugam uma parte quando nao ocupam todo o espa90; 

- a actual situa~ao de retrac~o do mercado tern conduzido a uma 

estabiliza~ao dos pr~os; 

- nos factores que influenciam os pre<;os intervem a localiza~o, o tipo de 

equipamento do ediffcio e o seu nivel, a disponibilidade de parquearnento 

e, nalguns casos ainda, a facilidade de acesso a transportes colectivos, 

especialmente metropolitano, para alem, naturalmente, do valor do terreno 

e este depende principalmente da localiza~ao e do volume de constru9ao 

que comporta. 

a3) tendencias previsfveis para os pr6ximos anos: 

- a taxa de desocupa~o dos escrit6rios tende a subir; 

- a 'rental yield' tendera a baixar, aproximando-se dos valores de outras 

cidades europeias; 

- existem possibilidades de afinna~o de novos p61os tercicirios associados a 
cria~ao de novas centralidades; 

- prosseguini a expansao do padrao difuso de terciariza~o por transferencia 

de espa90 de habita~o para escrit6rios, nomeadamente nas seguintes areas: 
A v. Roma, Campo de Ourique, Telheiras/Lumiar e Benfica. 

b) A oferta de espa9os para escrit6rios 

• a terciariza~o na cidade de Lisboa encontrava-se, ate ha poucos anos, 

balizada apenas pelo jogo da procura e da oferta, nao obstante se 

conhecerem ja alguns dos problemas decorrentes da sua localiza9ffo 
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indiscriminada. De facto, a implanta~o das empresas de servi~s de apoio 

a produ~o, quer em ediffcios de escrit6rios quer atraves da mudanc;a de 

uso da fun~o habitacional (terciario difuso) decorreu, ao Iongo de decadas, 

a margem das regras do Plano Geral de Urbaniza~o de Lisboa, 

enquadrando-se apenas na 16gica das leis de mercado; 

• e possfvel identiticar tres vagas distintas de terciariza~o da cidade, sendo a 

primeira constitufda pela constru~o dos primeiros ediflcios de escrit6rios, 

nos fmais da decada de 60, destinados a sedes de empresas que promoviam 

a sua constru~ao; ja nos anos 70, por iniciativa de promotores locais, 

aumenta a oferta de espa~os para escrit6rios na cidade, com uma 

concentra~ao evidente ao Iongo dos eixos da A venida da Liberdade e A v. 

Novas: estes ediffcios foram vendidos por inteiro ou em propriedade 

horizontal; por tim, em meados dos anos 80, surgem os novos complexes 

plurifuncionais de grande dimensao exteriores as areas centrais 

congestionadas e procurando localiza~6es de boa acessibilidade a regiao 

(exemplo flagrante e, evidentemente, o complexo das Amoreiras): e a fase 

de entrada de capital estrangeiro na prom~o de ediffcios para escrit6rios; 

• o aumento do volume de oferta de espac;:os para escrit6rios em ediffcios 

especialmente projectados para esse tim foi acompanhado de urn processo 

de mudanc;a de uso de habita~ para escrit6rios, respondendo quase em 

exclusive as necessidade das pequenas e medias empresas e das protiss6es 

liberais, que nao possuem a capacidade econ6mica suficiente para a 

aquisi~o de espa~os em ediflcios de escrit6rios, mas que necessitam 

tambem duma grande proximidade as areas mais centrais; 

• a partir de 1990, primeiro com as normas interpretativas do Regulamento 

do PGUL e mais tarde com as Normas Provis6rias do PDM, foram ftxadas 

novas regras, quer para a constru~o de ediffcios de escrit6rios, quer para a 

mudanc;a de uso de habita~o para escrit6rios; 

• em termos locatives foi possfvel delimitar uma area central de maior 

concentra~ao do terciario, correspondendo 'grosso modo' ao sector Av. da 

Liberdade - A v. Novas, m.1cleos com dimensao e importancia mais reduzida 

que a anterior ('Baixa' e Cais do Sodre); e eixos, como imdia~o pouco 

profunda do terciario para 0 interior da malha urbana, correspondentes a 
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Av. Infante Santo, Rua do Terreiro do Trigo I Rua Jardim do Tabaco e Av. 

Almirante Reis I Guerra Junqueiro I Av. Roma; 

• 0 problema da quantifica~o da area do parque actual de escrit6rios e 

reconhecidamente urn dos entraves a relativiza~o dos impactos decorrentes 

de novos empreendimentos ou outras interven¢es urbanfsticas com 

repercuss6es na actividade terciaria; este Estudo estima o actual parque de 

escrit6rios em cerca de 2 milh5es de m2, repartidos da seguinte forma: 

62% em ediffcios de escrit6rios, 20% em ediffcios multiuso localizados na 

area da Av. da Liberdade/ Av. Novas e 19% em edificios multiuso 

dispersos pelas restantes areas da cidade; 

• quanto a evoluc;ao futura da oferta de espac;os para escrit6rios, ela possui 

diversas componentes a ter em considera~o: as principais sao os Grandes 
, 

Projectos, dada a extensao das areas de construc;ao envolvidas, e as Areas 
Expectantes, que apesar de nao terem urn uso definido preve-se que irao 

possuir uma ocupac;ao terciaria significativa; s6 para estas duas 

componentes do cenario prospectivo, a medio prazo, espera-se urn 

acrescimo de cerca de 2.700.000 m2 de area para escrit6rios; 

• as novas regras urbanisticas para a Av. da Liberdade e a concretiza~o de 

outros empreendimentos urbanfsticos de menos amplitude poderao elevar o 

valor acima referido ate aos 3 milh6es de m2, correspondendo deste modo 

a uma duplica9ao da area actual, com implicaC(OeS evidente na geografia do 

terciario da cidade de Lisboa. 

-
3.4. Comercio 

A importancia da actividade comercial no funcionamento das economias surge 

refor~da nas grandes aglomerac;5es urbanas onde a uma func;ao distribuic;ao 

muito intensa se junta uma procura e urn potencial de consumo fortemente 

acrescidos. Lisboa nao foge a esta regra e disp6e de urn aparelho comercial 

bastante diversificado entre urn segmento grossista (importador e exportador) e 

urn segmento retalhista (alimentar e nao alimentar, com ruveis de capacidade e 

de modemiza~o bastante diferentes. 
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0 Quadro 20 com informa<;ao oriunda do Cadastre Comercial e referente ao 

ano de 1990, evidneca a diversidade apontada quer entre grandes segmentos 

(retalho e grosso) quer relativamente a distribui<;ao por grandes grupos de 

produtos, revelando uma distribui<;ao mais equilibrada que a Grande Lisboa e 

o Continente onde se observam maiores indices de concentra9ao no comercio 

de produtos alimentares, tanto no grosso como no retalho. Esta diversidade 

surge igualmente na importancia do grupo de produtos I nao especificados I em 

Lisboa, quer em termos relatives internes, quer por compara<;ao com aqueles 

espa9os, revelando o relevo crescente dos novos consumes com maior procura 

nas grandes aglomera96es. 

Quadro 20 

Estrutura dos Estabelecimentos Grossistas e Retalhistas, 

por grupos de produtos (1990) 

:·{1' .•.•... ··• f;ji_i_ill·•·::•::R;$i·····: .. ··•·Ts ~i~f:!J· .. _\\ii~!~~·:•:.w· ·· ·• 
. . )E T''I: -~ . • .:·...... :NJ ISHlJ, • ....... ·· .. · .. .•. ;., ........................... . ·· .. ·. . .. ·.•.. . .· . ; E.i 

; ·~: . •;• ::::;:- . ·. : .. };:/:. : -_::_·:- . =·:: .... ~ ,• ·:.-· _: . 
... . .. . 
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Comercio por 
Grosso 3768 1 ()() 0 . sp~:o 100,0 
Prod. A.gri. Silv. e Pee. 214 5,7 331 5,6 
Prod. Min. C' . Met. 232 6,2 360 6,1 
Mad. Cont. Mat. Const. 96 2,5 186 3,2 
·Ml{n Mat. M:~n Ind. e Vefc. 393 10 4 559 9,5 
An Elect. F~.rag. ,....._ -' 383 10,2 559 9,5 
Mov. Tap. Art. Mobiliario 58 1,5 116 2,0 
Text. Vest. Couro e Mal as 305 8,1 461 7,9 
Gen. Alim. Vinho e T ' 553 14,7 1101 18,8 
N.E. 1534 'i'i 4 2196 37,4 
COMER1 A 
RETALHO 12926 100,0 25886 1 ()() 0 

Prod. Aliment. e Bebidas 5172 ..1.n n 11688 45.2 
Prod. Ouim e Farmacias 775 6,0 1342 5,2 
! CAl 

. : V estuario e r:~ l ,.. 2170 16,9 4037 15,6 
M6veis e Art. Mobiliario 1153 8,9 2117 8,2 
Mat. const. e _;-"'" . 499 3,9 1056 4,1 
Auto., Acess. Bic. Motor 536 4,1 958 3,7 
Combustfveis 158 1.2 327 1,3 
Grandes Armaz. e B: I '-"> 20 0? 36 0,1 
N.E. 2444 18,9 4325 16,7 
TOTAL lRt>•'llhn + Gr )) 16694 31755 

Fonte: Cadastro Comercial, DGCI. 
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21834 

1520 
988 
1651 
1661 
656 

2170 
6014 
4870 

125792 
65159 
'i?.ll2 

17479 
9154 
6001 
4481 
1596 
177 

16483 
147626 

Importa ainda salientar o peso do segmento grossista na capital cerca de 22,5 

por cento dos estabelecimentos contra apenas 18,4% na Grande Lisboa e 

14,8% no continente, revelador da importancia das estruturas de distribui<;ao 

109 

l •'•''- . 

. . · .. .% ,. 

100,0 I 

10,6 
7,0 
44 I 

7,6 
7,6 
3,0 
10,0 
27,5 
22,3 

1 
00,0 
51,8 
4,Z 
13,9 
7,3 
4.8 
3,6 
1,3 
0,1 
13,1 



• 

concentradas na capital e que tern uma traduc;ao pratica no volume de emprego 

gerado nos estabelecimentos de comercio por grosso em que mais de metade 

do pessoal ao serviyo nos estabelecimentos pertence a este segmento da 

actividade comercial. 

' A semelhanc;a do que vern sucedendo ao Iongo da ultima decada nos pafses 

comunitarios a estrutura empresarial do sector em Lisboa tern sofrido 

movimentos de (re)ajustamento fruto quer, do aparecimento de novas fonnas 

de comercio, quer do comportamento das variaveis demognfficas 

(concentrac;ao populacional, reduyao da dimensao media das familias, aumento 

do numero de lares), quer, sobretudo, do comportamento dos consumidores 

(aumento do poder de compra, novos habitos de consumo, exig~ncias de 
, 

variedade e qualidade dos produtos, etc.). E neste contexto que surgem sinais 

de evoluyao nuns casos lenta noutros mais intensa, nomeadamente no que se 

refere: 

• a perda de importancia do comercio de proximidade; 

• ao reforc;o do nfvel de espacializayao funcional (por tipo de clientes) mas 

tambem do grau de integrayao de func;<>es num mesmo estabelecimento: 

• a intemacionalizac;ao crescente das actividade de distribuiyao nos diferentes 

tipos de comercio com forte ligayao a grandes cadeias europeias em fase de 

implantayao ('franchise, cadeias de 'hipers', p.e.); 

• ao agrupamento de unidades empresariais com concentrac;ao fmanceira e 

espacial. 

No entanto, a manifestayao destes sinais - em parte ligados a difusao das 

novas fonnas de comercio que apresentam elevadas vantagens decorrentes do 

efeito de aglomerac;ao, noutra parte derivados da recomposiyao das estrategias 

empresariais, sobretudo dos gran des grupos econ6micos -, ocorre num 

contexto marcado ainda pelo dualismo acentuado em que predominam, na 

estrutura dos estabelecimentos, as celulas envelhecidas. 

A importancia em tennos absolutos desta componente predominante 

condiciona de modo decisivo a caracterizayao do aparelho comercial da cidade 

como se pode observar pelos trayos gerais trabalhados no essencial a partir da 

caracterizac;ao constante de documento recente dos Servic;os da Camara 
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Municipal de Lisboa19 do qual se acolhem acolhem os titulos das alineas 
seguintes: 

i) urn comercio pulverizado de pequenas dimensOe.s 

0 Quadro 21 construfdo a partir do Recenseamento do Comercio Retalhista de 

Lisboa, realizado por iniciativa da CML cujos servi~os procedem a sua 

actualiza~ao regular, regista urn elevado mlmero de estabelecimentos com 

predominio do comercio nao alimentar traduzindo a orienta~o do perfil de 

procura caracteristico dos grandes centros urbanos. Trata-se de uma tendencia 

em evolu~o como decorre da compara~o entre os recenseamentos de 

1986/87 eo de 1991, com uma quebra do peso relativo do sector alimentar 
estimada em cerca de tres pontos percentuais. 

Quadro21 

Estabelecimentos do Com&cio do Concelho de Lisboa (1991) 

:· ,. . ·.· ·:: . 

Comercio Alimentar 2897 24 9 
• Comercio especializado 1573 13,5 
• Comercio nao 1324 11 
Comercio nao 8742 75 1 
• Comercio especializado 8692 74,7 
• Comercio nao izado 50 
Total Comercio 11639 

Fonte: Recenseamento do Comercio- Estabelecimentos retalhistas, 1991, 

Departamento de Estudos e Urbanismo Comercial- DMAC/CML, 1992. 

Os indicadores de dimensao retidos - superficie comercial e pessoal ao servi~o 

- revelam a pequena dimensao dos estabelecimentos: 

• com superficies da placa de vendas inferiores a 50m2 encontram-se 71% do 

total dos estabelecimentos (80% quando a analise se circunscreve ao 
segmento alimentar); 

• cerca de 81 por cento dos estabelecimentos tern menos de cinco pessoas ao 

servi~o, percentagem que ultrapassa os 90% no comercio alimentar onde 

predomina 0 caracter familiar dos estabelecimentos que subsistem gra~ a 

19 Contributo para a definic3o de orientaci5es no domfnio do ordenamento do equipamento comercial 

da cidade de Lisboa, Departamento de Estudos e Urbanismo Comercial, DMAC/CML, Janeiro de 

1993. 
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essa caracteristica que esta associada a presta~o de trabalho nao 

remunerado. 

0 recenseamento municipal fomece igualmente dados mais dinos sobre a 

estrutura dosestabelecimentos retalhistas por produtos comercializados. 0 

Quadro 23 reune essa informa~o e permite verificar entre outros aspectos 

que: 

• existe uma forte concentra~o da estrutura de venda a retalho nos produtos 
. 

de consumo corrente, cerca de urn quarto do total de estabelecimentos, de 

dificil identifica~o de composi~o ja que no quadro se isola apenas os 

segmentos de frescos [talhos (451) e peixarias (106)] e as medias e grandes 

superficies (118 no total); 

• existe urn grupo de estabelecimentos de maior expressao que e o da venda 

de produtos de 2 a necessidade, especialmente bens de consumo duradouro 

(mobiliario, aparelhagem electrodomestica, tecidos e malhas, sapatarias); 

• os estabelecimentos mais pr6ximos da n~o de servi9os pessoais 

(farmacias, fotografia, retrosaria p.e.) representam cerca de nov por cento 

do total; 

• a estrutura de estabelecimentos cobre de modo satisfat6rio a generalidade 

das freguesias do concelho 
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Quadro 22 

Estabelecimentos do comUcio a retalho na Cidade de Lisboa 

s/' , ... d Acr"''~·_.~ *':l;,;:':" ._ if6#~{@~ ~ f·':::''·N~{i':Esh•l::'"1 ~- ,: ·>:Hfr& e ... v .·· . . . . ·'''I' . .· . . . . ,.,... . ~:·'' 

, u; ., Grandes "' ;,.., 118 1,0 
Talhos 451 3,9 
Peixarias 106 1,0 
Outros Generos Alimenticios 2107 18,1 
Bebidas 41 0,4 
Sub-Jnr.al Comerc. Retalho. Gen. Aliment., Bebidas 2823 24.3 

Produtos 0 ·'- ' 362 3,1 
Fai"Irulcias 332 2,9 
Perfumarias 13& 1,2 
Sub-Total Comercio RP.t~lhnnvd. Qu(m. Farmar. 832 7,1 
T4 ·'An" Malha.c: etc. 1860 16,0 
1), lnlli.:: "1.1"1. 2,3 
" lrias 415 3,6 .: 

Sub-Total Retalho Texteis, Vest. , CJ>t ~ 2547 21,9 
M6veis 577 5,0 
T ria is 118 1,0 
A ·lhns Electricos Radi. 574 4,9 
Instrumentos 71 0,6 
Artigos Mobiliario 177 1,5 
Sub- Total Retalho M6veis, Art. Mobiliario 1517 13,0 
..... 

IOPn" 61 0,5 
T 176 1,5 
Materiais ron 

_,. 269 2,3 
Sub-Total Retalho Materiais'"' ... 'i!Jn 4,3 . 
Veiculos Autom6veis 276 ? .. 4 

Bicicletas 19 0 ?. 

Acess6rios 230 2,0 
Sub-Total Motoc. Bicicletas 525 4,5 
Postos Venda Combustive! 81 0,7 
Combustfvel Li4' · ' 8 0,1 
Comblistivel S6lido 7 1- 0,1 
Sub-Total Retalbo Com! , .! . 96 0,9 
Grandes Ar .L. e Bazares 50 (),4 
Sub-Total Retalho Arma.zens Bazares 50 3,6 
Tabacarias 409 3,5 
Artig()~ de Vi: 99 0,9 
Livrariais, ,., -lllrias 463 4,0 
On~~- rias, n _, >ioarias 288 2,5 
Instrumentos Prof. 49 0,4 
Material F• .. u:. 279 2,4 :• 
Borracha . 28 0,2 
Sementes 191 1,6 
Outro Comercio Retalbo n.e. 937 8,0 
Sub-Total Comercio Retalbo n.e. 2743 23,6 
Sub-Total Nao alimentar 8816 75,7 
TOTALGERAL 11639 1 ()() 0 

Fonte: Recenseamento dos Estabelecimentos do comercio Retalhista, 1991, CML. 
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ii) urn comercio atomizado 

0 ca.J.culo do indicador m1mero de estabelecimentos/popula9ao residente 

evidencia uma base estreita de procura atingfvel tendo regredido entre 1986/87 

e 1991 de 80 habitantes por cada estabelecimentos para 57 habitantes naquele 

ultimo ano, reflexo significativo do abandono da popula~o sobretudo nas 

zonas tradicionais onde o pequeno comercio de proximidade tinha uma forte 

expressao e era factor de anima~o do espa90 urbano. 

iii) urn comercio independente 

Os indicadores disponfveis remetem para a pouca utiliza~o de praticas de 

associativismo em materia de compras, as quais atingiram apenas urn quarto 

dos estabelecimentos do comercio alimentar e menos de urn sexto do total dos 

estabelecimentos do comercio. Trata-se de valores muito baixos num periodo 

em que a acentua9ao das formas de concorrencia e o estreitamento das 

margens de comercializa9ao, pressup()e actua90es concertadas a montante da 

venda por forma a conseguir ganhos extraordinarios que se repercutam na 

pratica de pr~os competitivos que, acrescidos a rela~o de proximidade e de 

personaliza9ao do contacto com o cliente, asssegurem perspectivas de 

sobrevivencia do comercio tradicional . 

iv) urn comercio onde predomina o metodo de venda tradicional 

Nao obstante a difusao dos livre-servi9o, proporcionando uma maior 

diversidade de sortid<J e uma maior liberdade de escolha e circula~o aos 

consumidores, a percentagem dos estabelecimentos do comercio retalhista que 

utilizam o metodo de venda tradicional e esmagadora: 95 por cento, como 

uma ligeira redu9ao no segmento alimentar (94%). 

v) urn comercio com desequilibrios na distribui~o espacial 

A figura seguinte cartografa as disparidades existentes por freguesia em 

materia de dota~o de equipamentos comerciais por rela~o a popula~o 
respectiva. De entre as conclus5es mais expressivas salienta-se: 
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• o elevado n ° de estabelecimentos por mil habitantes na area do Centro 

Hist6rico que, sujeita a urn processo de abandono dos seus habitantes, 

responde na actualidade a uma 'popula~ao flutuante', residente em Lisboa 

ou fora do concelho, e que mantem habitos de compra naquela zona da 

cidade; 

• a emergencia de novas centralidades em termos de oferta de 

estabelecimentos comerciais de que sao exemplo as Amoreiras eo eixo da 

A venida de Roma; 

• a reduzida densidade de estabelecimentos nas freguesias da coroa de 

transi~ao. 

N 
cQ) 

0 ~Km 

Estabelecimentos retalhistas na cidade deLisboa 

por mil habitantes (1991) 

ESTAB./1000 HAB . 

0 <10 
1110-19 
. 20-39 
.40-99 
• lOQ-199 
• >=200 

FONTE: Recerueomento do Comerdo Retolhlsto. CML/OMAC. 1991 

(Extra!do de "Contributo para a defini~o de orienta¢es no dominio do 

ordenamento do equipamento co mercia! da cidade de Lisboa", Departamento de 

Estudos e Urbanismo Comercial, DMAC/CML, Janeiro de 1993.) 
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0 perfil de localiza~ao dos estabelecimentos comerciais tern algumas 

especiflcidades por compara~o com o padrao locativo de outras actividades 

pelo que a cobertura espacial mesmo ponderada pela densidade de habitantes 

pode nao ser urn born indicador. A diversidade da oferta de estabelecimentos, 

tanto alimentares, como sobretudo nao alimentares apela igualmente a outros 

factores de atrac~o como o poder de compra, os habitos de consumo e de 

compra de diferentes estratos de consumidores, etc.. Em ultima analise, a 

flexibilidade fisica, espacial e organizativa dos equipamentos do comercio, 

mesmo de unidades de segmentos especializados, tende a potenciar o 

aproveitamento de oportunidades de mercado muitas delas de curto prazo, 

inflacionando indices de volume ou de cobertura (ainda que esta seja 

relativizada para grupos de produtos de consumo duradouro, de aquisi~o 

esporadica). Este e, alias, urn contexto em que a capacidade de interven~o 

municipal surge algo circunscrita ao cumprimento de normativos urbanisticos. 

vi) urn comercio envolvendo recursos humanos com baixo grau de instru~o e 

qualifica~o 

A informa~ao constante dos Quadros de Pessoal do Ministerio do Emprego e 

Seguran~ Social da conta de uma estrutura de recursos humanos em que 

predominam os baixos niveis de habilita~o escolar e ha urn recurso 

sistematico a trabalhadores nao qualificados, nomeadamente proflss5es de 

enquadramento e quadros medios. As deficientes condi~6es de enquadramento 

do trabalho (tarefas de rotina e com fraco conteudo profissional, contratac;:ao a 

prazo, baixo nivel de salanos praticado, preferencia a mao-de-obra jovem e 

feminina), estao na origem de uma elevada rota~o de pessoal no sector que se 

repercute sobre a qualidade do servic;:o prestado e o potencial de moderniza~o 

dos estabelecimentos. 

vii) urn comercio em processo de moderniza.~o 

A emergencia de novas formas de comercio constitui uma tendencia em 

alastramento e as pr6prias estatisticas ainda que com alguma desactualiza~ao 

vao registando a evolu~o das quotas de mercado e do pessoal empregue e a 

importancia que af detem as grandes superficies e outras form:l.S de comercio 

nao tradicional. 0 Quadro 23 reline dados do Inquerito as Empresas do 

Comercio a Retalho da Cidade (INE) e permite observar o grau de penetra~o 
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das grandes superficies que num perfodo muito curto, entre 1988 e 1989, 

quase duplicam o volume de factura<;ao aumentando a quota de mercado no 

segmento alimentar em mais de 50 por cento e contribuindo para a 

manuten<;ao do nfvel de emprego global no comercio ali men tar, num contexto 

de concentra<;ao empresarial. 

Quadro23 

Penetra~o dos Super e Hipennercados 

no Com&cio Alimentar de Lisboa 

62 97194 6214 
2. Total Alimentar 7100 6049 122829 155321 18155 
3. 87% 0 91% 41 0% 5% 2% 
Fonte: Extra{do de "Contributo para a definiyao de orientac;<>es no dommio do ordenamento do 
equipamento comercial da cidade de Lisboa", Departamento de Estudos e Urbanismo Comercial, 
DMAC/CML, Janeiro de 1993. 

c. M. L . 

Para o estabelecimento comercial-tipo de Lisboa o florescimento das grandes 

superficies tern consequencias sobre o estreitamento da quota de mercado com 

reflexos sobre a situa<;ao econ6mico-financeira de muitos estabelecimentos. Os 

resultados dos inqueritos aos comerciantes de Lisboa efectuados pela Camara 

Municipal expressam essa realidade tendo evolufdo entre 1988 e 1991 as 

aprecia~5es negativas quanto a influencia dos hipers com especial irnpacto nos 

talhos e mercearias (alimentar) e nos grupos de produtos do vestuano e dos 

brinquedos (nao alimentar). 

-Para alem da oferta comercial sob a forma de estabelecimentos Lisboa disp5e 

igualmente de uma rede de mercados retalhistas, com propriedade e gestao de 

responsabilidade municipal e que desempenha urn papel com algurn relevo no 

abastecimento de produtos alimentares. Esta red, composta de 31 mercados 

cobertos, esta cartografada na figura seguinte sendo evidente a inser~ao 

privilegiada no tecido urbano, destacando-se pela sua relevancia econ6mica e 

pelos servi~s prestados os mercados de Alvalade Norte, 31 de Janeiro, 

Arroios, Campo de Ourique, Benfica e 24 de Julho. No total os mercados de 

Lisboa oferecem 2570 pontos de venda, indicador da sua importancia na oferta 

comercial de alirnentos frescos, confirmada pelos Inqueritos aos Habitos de 

Compra da Popula<;ao de Lisboa (DEUC/DMAC- CML). 

C.''. Bl N CT C! 
D C ~: 3 T ll D 0 S 
OLIS,? :)I'JC,\J..:>=S 
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Distribui~o dos Mercados Retalhistas por hectare 

N 
~ 

0 2Km 
I 

FONTE: Recenseornento do Comerclo Retalhlsto. CMl/DMAC. 1991 

ESTAB./HA 

0 <1 
II 1-3 
• 3.1-6 
• 6.1-8 
• 10.0-12 
• 15.0-22 

(Extraido de "Contributo para a defini~o de orienta90es no domfnio do 

ordenamento do equipamento co mercia! da cidade de Lis boa", Departamento de 

Estudos e Urbanismo Comercial, DMAC/CML, Janeiro de 1993.) 

3.5. Actividades turisticas 

As actividades turisticas preenchem urn papel de relevo na estrutura~o 

econ6mica do concelho pelo emprego e rendimento criado, e pelo efeito motor 

que exercem sobre as actividades a montante ou paralelas ao desenvolvimento 

da oferta turistica mas tambem pelas potencialidades que encerram numa 

perspectiva de medio e Iongo prazo. 

Os estudos levados a cabo na fase de Estudos Previos forneceram urn vasto 

conjunto de levantamentos de informa~o relativa, nomeadamente a 
capacidade da oferta actual e a caracteriza~o dos fluxos turfsticos segundo os 

mercados principais. Nesta sintese pretende-se registar de forma articulada 

parte dessa informa9ao e outra de modo a destacar os tra90s caracterizadores 

da oferta e da procura turistica e a desenhar urn balan90 de potencialidades e 

debilidade do sector. 
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3.5.1. Oferta turistica 

Os elementos que comp6em a oferta turfstica de Lisboa - os recursos turisticos 

existentes - podem ser distinguidos entre recursos naturais e construfdos; 

recursos em alojamentos e infraestruturas e equipamentos de apoio. 

a) recursos naturais 

0 primeiro recurso turistico de excelencia de Lisboa sao as 'condi~s do 

sftio' entendendo por isso: 

• uma localiza<;ao privilegiada que lhe permite beneficiar simultaneamente 

das vantagens climaticas do Sul da Europa mediterranica e da inser<;ao na 

Costa Atlantica; 

• uma localiza<;ao estrategica por rela<;ao a espa~os potencialmente geradores 

de fluxos turisticos pr6xima da no<;ao de 'placa girat6ria' para Espanha, 

para a Europa Ocidental, para o Norte de Africa, para o Continente 

Americana (zonas de entrada e safda dos movimentos turfsticos de multi

destino )20 ; 

• uma localiza<;ao num espa~ geogratico com uma area envolvente de 

grande diversidade e plena de factores de atrac<;ao turistica permitindo 

atingir estratos diversificados da procura. 

No plano dos recursos naturais em sentido restrito Lisboa disp(>e dos recursos 

caracteristicos das zonas ribeirinhas (Estuario do Tejo) permitindo uma rela<;ao 

de fun~o paisagfstica e urn aproveitamento de lazer e desporto. Mas disp6e 

igualmente, pela proximidade com espa~os envolventes de grande riqueza 

natural, de urn patrim6nio natural susceptive! de integrar na sua oferta 

turistica, de que sao exemplo: 

• praias de caracteristicas atlanticas (costa de Lisboa) e mediterranica (costa 

do Estoril e costa Azul); 

• condi~6es para a pratica de desportos nauticos; 

20 •Estudo das Actividades Turlsticas em Lisboa•, Estudos Previos do P.D .. Fase 2, Alexander 

Gibb & Partners, 1992. 
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• zonas rurais com riqueza paisag!stica das serras (Sintra e Arnibida) a 
planicie das lezfrias do Tejo e Sado. 

Acresce ainda, no espac;o da Cidade, a sua estrutura verde, quer a principal 

quer a secundciria que inclui urn conjunto de jardins que urna vez cuidados e 

dotados de seguran~ e factores de anirna~o regular, representam urn 

potencial turistico de relevo. 

b) recursos construfdos 

Lisboa possui urn patrirn6nio de caracterlsticas unicas que alia a presen~ da 

rnonumentalidade das grandes cidades europeias, elementos genuinamente 

portugueses integrados em conjuntos organicos simples e harm6nicos21 (p.e. 

encosta do castelo, Gra~, Bairro Alto, Estrela, Lapa, Madragoa, etc.). Estes 

elementos conferem a cidade uma beleza pr6pria em que se misturam o 

interesse hist6rico eo valor arquitect6nico dos diversos conjuntos. As pr6prias 

condi~5es naturais (morfologia, geoclima e sol, nomeadamente) contribuem 

para qualificar esse patrim6nio de modo peculiar. 

No ambito dos trabalhos do Plano Director a Camara Municipal tomou a 

iniciativa de elaborar uma Carta do Patrim6nio em que recenseia e cartografa 

as diferentes express5es do patrim6nio arquitect6nico e artfstico da cidade 

abrangendo as igrejas e palacios, os museus e im6veis classificados, etc., para 

alem de registar os elementos relativos aos estado ffsico das estruturas 

constru!das de valor monumental. 

Ao patrim6nio monumental havera ainda que acrescentar as ~cteristicas do 

tecido urbano dos 'bairros' onde ainda sobrevivem a par de express5es de 

arquitectura de vcirias gera~5es e escolas, manifesta~6es culturais que 

contribuem para compor uma imagem turistica de Lisboa com valores pr6prios 

que a diferenciam de outras capitais europeias concorrentes. 

c) infraestruturas e equipamento de apoio 

Trata-se de urn domfnio onde o produto turistico de Lisboa apresenta 

debilidade pela inexistencia de uma oferta satisfat6ria de equipamentos 

21 Cf. Plano Estrategico - Diagn6stico e Prospectiva - t• Fase, DPE/CML. 
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desportivos e recreativos de realce que viabilizam uma utiliza~ao sistematica 

numa perspectiva de lazer de que seriam exemplos os campos de ferias, os 

campos de lazer, os campos de golfe e de tenis ou as marinas. Mesmo numa 

perspectiva de explora<;ao de instala¢es desportivas para empreendimentos do 

tipo centro de estagio, para responder a uma procura especifica de atletas 

nacionais e estrangeiros, nao existem recursos significativos. Numa 16gica de 

composi~o de uma oferta turfstica atractiva de fluxes diversificados de 

visitantes, investimentos nestes dominies sao importantes e a sua realiza<;ao 

deve beneficiar da articula<;ao com outras entidades ( centrais e regionais, 

publicas e privadas) sobretudo tendo em conta que tais equipamentos podem 

igualmente atingir outro tipo de utentes e nao apenas os turistas. 

d) alojamento 

A capacidade de alojamento a par da oferta em materia de restaura<;ao, 

constituem urn vector estrategico do produto turistico de qualquer cidade na 

medida em que sao os instrumentos de reten<;ao do rendimento gerado pelos 

fluxes de visitantes. 

De acordo com os dados do INE referentes a Agosto de 1991 e referentes ao 

registo de estabelecimentos classificados no espa~o do Concelho, Lisboa 

disp6e de uma capacidade total de alojamentos superior a 20 mil camas das 

quais cerca de oito mil sao de hoteis de quatro e cinco estrelas. 0 quadro 

seguinte reune a informa~ao relativa a Lisboa e as NUT ill mais pr6ximas 

Grande Lisboa Norte e Sui o que permite registar uma oferta simultaneamente 

concorrente e complementar da capacidade de alojamento da Cidade. 

-
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Capacidade de Alojamento, 

segundo a categoria do estabelecimento, 1991 

Hoteis 14200 19404 836 20240 

• de 4 e 5 estrelas 7969 11357 238 11595 

• de 3 estrelas 5252 6321 220 6541 

• outros 979 1726 378 2104 

Hoteis- 148 1604 116 1720 

216 258 474 

Aldeam. turistic. - 132 -
Moteis 80 -

- -
- 327 - -

PensOes 7466 8439 -
• 3 e 4 estrelas 4010 4585 - -
• outras 3854 -
TOTAL 21814 30202 2220 32422 

Fonte: Divisao de Estatfsticas de Distribui~o e Servi90s - Turismo, INE. 

Esta oferta de alojamento (estabelecimentos hoteleiros classificados) de Lisboa, 

distribui-se pelas seguintes categorias: 

Hoteis Albergaria (res) 3 
4* 

5 estrelas 7 Pensi5es 
4 estrelas 14 4 estrelas 10 
3 estrelas 23 resid (3*) 48 
2 estrelas 1 resid. (2*) 77 
2 restrelas (resid.) 6 redid (1*) 7 
Apartam. (4*) 1 

2 
Fonte: Estudo das actividades turisticas em Lisboa. 

A avalia~o deste oferta de alojamento de acordo com o Estudo citado, aponta para 

uma situa~o de bloqueio efectivo ao potencial de crescimento turistico da Cidade: 
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- 0 parque hoteleiro e escasso em tennos absolutos; 

- uma parte significativa das instala96es revela-se obsoleta e sem condi<(Oes para 

proporcionar urn servi90 de qualidade; 

- tern sido escassas as iniciativas e projectos para remodela~o e moderniza~o de 

unidades hoteleiras existentes, nao obstante os incentives existentes ao 

investimento; 

- nao decorreu o refor90 do segmento de unidades hoteleiras de luxo a partir da 

projectada reconversao de antigos pahicios; 

- a escassez de grandes unidades de qualidade superior a media, a par da 

inexistencia de urn Palacio de Congresses, constituem uma forte limita~o a 
capacidade de atrair para Lisboa fluxes importantes de turistas que se deslocam 

por motive de neg6cios e realiza96es de caracter cientifico, por exemplo; 

- polftica de pr~OS distorcida face as caracterfsticas da procura, limitando OS 

efeitos derivados das campanhas promocionais; 

- enquadramento legislative da actividade hoteleira penalizador da iniciativa 

empresarial como o comprova o facto de s6 em 1991 dos 35 projectos de 

implanta9ao de hoteis da Grande Lisboa Norte, mais de metade terem sido 

indeferidos. 

A analise do investimento hoteleiro nos ultimos anos denota, todavia urn relativo 

dinamismo com urn aumento do numero de quartos de hotel ligado ao aumento da 

capacidade de hoteis de categorias mais elevadas: os hoteis de tres, quatro e cinco 

estrelas registaram entre 1989 e 1991 urn aumento de 9% na disponibilidade de 

quartos e de 13% no numero de camas. 

Neste perfodo foram construfdos 7 novos hoteis (2 de quatro estrelas e 5 de 3 

estrelas) urn m1mero identico aos hoteis construfdos na decada de oitenta, revelador 

de uma maior capacidade de alojamento turfstico que proporciona elevadas taxas de 

ocupa~o ( cf. Quadro 25) e fruto igualmente das maiores taxas de rendibilidade da 

hotelaria da capital, a qual continua a apresentar as maiores percentagens brutas 

operacionais do pafs, resultados quer das taxas de ocupa~o e a uma rela~o pr~ 

de quarto I pr~o de restaura~o e servi90 inferior a media nacional. 
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Quad.ro 25 

Taxa de Ocupa~o por quarto nos hot~is de Lisboa (1988-91) (%) 

............ 74 8 ....... 75 .... 69 2 
... 

TOTAL 71 ,9 
foote: Estudo das Actividades Turlsticas de Lisboa, Fase 3. 

A infonna((ao existente relativa a evolu~o previs1vel da oferta de equipamento 

hoteleiro aponta para a duplica~o do numero de quartos no perlodo 1993-96, 

caminhando para patamares de equilibrio mais pr6ximos das taxas de oferta de 

quartos por mil habitantes de outras cidades europeias: actualmente esta taxa 

conhece em Lisboa valores pr6ximos de metade do nivel das taxas de Paris e 

Londres (Paris 13,2; Londres 13 e Lisboa 6,9). 

3.5.2. Procura turistica 

As caracteristicas o produto turistico de Lisboa, quer no que tern de comum a 

outras metr6poles do sistema urbano europeu, quer no que e 
significativamente diferenciador, atingem urn perfil de visitantes bastante 

diversificado em termos de estratos socioecon6micos, origens , tempos de 

estada, motiva((OeS, etc. 0 Estudo efectuado no ambito dos trabalhos do Plano 

Director disp6e de alguns elementos quer pennitem tra<(ar urn perfil 

aproxim.ado do turista que demanda Lisboa, pese embora relativamente a 

indicadores importantes a infonna~o disponivel nao ser regionalizada por 

concelhos. 

i) nacionalidade 

A analise das donnidas segundo a nacionalidade dos h6spedes revela a 

importancia da procura estrangeira no mercado de alojamento turlstico em 

geral e no segmento de hoteis de 3 a 5 estrelas nos quais cerca de tres em cada 

quatro dormidas sao atribu1das a turistas estrangeiros em Lisboa. 0 quadro 

seguinte indica por categoria de alojamento o peso das dormidas nacionais. No 

anode 1990 segundo os dados tratados no Relat6rio do Estudo atras citado. 
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Outros 

categorii=:HJH~~I~: .. Racio NI(E+nV Nf. 
• • • • • 18,82 
• • • • 24,76 

• • • 24,76 
... • 39,61 
• 72,28 
Todos hoteis 23,77 
Out, aloiament. 62,38 
TOTAL 34,66 

A maior procura dos estrangeiros pelo alojamento de categoria reforc;a a 

perce~o de que existe urn potencial de procura a satisfazer no medio prazo 

para esse segmento da oferta que tern, assim, condi¢es de expansao na cidade 

como decorre, alias, da leitura do potencial de mercado em pafses com peso 

preponderante na estrutura de origens dos turistas que visitam Lisboa. Nesta 

estrutura, os pafses com maior percentagem no volume de dormidas dos 

visitantes sao: Espanha, Estados Unidos e Alemanha pese embora, como 

transparece do quadro 26 a Italia, a Franc;a e a Alemanha revelem maiores 

taxas de crescimento no periodo 1983-90. 

Quadro 26 

Nacionalidade dos Turistas que visitam Lisboa ( % de dormidas) 

Distancia 35 
259 3 1 

TOTAL 1000 0 60 
Fonte: Estudo das Actividades Turfsticas de Lisboa, Fase 3. 

A dura~o da estada e de curta dura~o rondando os 2,3 dias, sem grandes 

oscila96es por nacionalidade, valor bastante abaixo da media de estada de turistas 

estrangeiros no conjunto do pafs (4,6 dias em 1990) a qual surge afectada pelo peso 

de estadas mais prolongadas em algumas regi6es turisticas como o Algarve ou a 

Regiao Aut6noma da Madeira. Por compara~o com outras cidades europeias com 
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medias de estada de visitantes estrangeiros muito superiores22 Lisboa tern ainda urn 

longo caminho a percorrer para aumentar o tempo de estada dos seus visitantes, 

designadamente aprofundando a exposi~o I promQ<tao do que ja oferece de modo a 

encorajar os turistas a permanecer mais tempo. 

ii) motivas;ao 

Tendo por base os resultados do inquerito da Associa~o de Hoteis de Portugal 

aos hoteis de 3 a 5 estrelas, com o objectivo de conhecer as raz6es de visita 

dos clientes, foi estimada a seguinte distribui~ao (que admite uma regularidade 

da fidelidade dos clientes por categoria de hotel). 

Quadro 27 

Motiva~o da visita dos h6spedes (1990) (%) 

29 9 19 6 .......... 23 8 117 ....... 17 
TOTAL 24 0 6 1 

Fonte: Estudo das Actividades Turfsticas em Lisboa, Fase 3. 

Da leitura deste quadro surge como nota mais saliente a procura de qualidade 

do turismo de neg6cios e dos participantes em reuni6es de caracter cientffico 

(conferencias, simp6sios, etc.). Observa-se igualmente urn forte presen<;a 

destes segmentos a par dos turistas individuais na composi~o da procura 

dirigida aos hoteis de quatro estrelas enquanto a clientela dos hoteis de 3 

estrelas se situa de forma predominante no segmentos do turismo de grupo. 

A importancia econ6mica, comercial e politica (centros de decisao) da capital 

tende a valori«!r a componente de turismo de neg6cios que no periodo 1987-

90 tern atingido cerca de urn sexto do total de dormidas de turistas 

estrangeiros de visita a Lisboa. Estas constata~s refor~ a importancia da 

moderniza~o da Feira Internacional de Lisboa no contexto da sua 

reimplanta~ao, como instruento de organiza~o de certames comerciais e de 

22 Segundo dados do "Estudo das Actividades Turfsticas da Cidade Lisboa" os visitantes estrangeiros 

ficaram em mMia em Londres 7,8 noites (1989) em em Galgow 5,8 noites (1990). 
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acontecimentos que motivem a presen<;a de expositores estrangeiros em busca 
de urn novo mercado. 

0 segmento 'conferenciaslcongressos/reuni6es de empresas' tern uma 

dimensao real de mercado importante, quer no conjunto do mercado turistico 

global, quer pelo tipo de benefi'cios que oferece a cidade pelo padrao de gastos 

que caracteriza os participantes nessas iniciativas consumidores de garna alta 

dos hoteis de 4 e 5 estrelas. 

3.5.3. BalanfO de debilidades e potencialidades 

Na caracteriza~o do produto tur:fstico da cidade de Lisboa, foi evidenciado 

urn conjunto de recursos que revelarn das potencialidades existentes neste 

dominio de actividade, porque sao suscept!veis de valoriza~ao de mercado face 

a uma procura turistica multifacetada que vai desde a componente 'neg6cios' a 
componente 'lazer', passando por elementos intennedios que de modo 

transversal as refor~ e que sao revert!veis aos conceitos de 'turismo urbano' 

e 'turismo cultural'. 

Neste sentido o bloco de potencialidades seria apenas acrescentado (face a 
caracteriza~ao anterior) dos elementos que decorrem e uma atitude positiva da 

parte da popula~ao face ao fen6meno turistico; de urn clima de seguran<;a por 

rela~o ao de outras capitais europeias; de uma regularidade (ao Iongo do ano) 

do consumo tur:fstico em contraste com a forte sazonalidade (por raz5es 

climaticas) do fen6meno tur:fstico noutras paragens. 

No tocante as debilidades que condicionarn o desenvolvimento aa actividade 

tur:fstica e limitam a proj~o da imagem do produto tur:fstico de Lisboa -

designados de factores desfavoraveis nos Estudos de base para o P.D.M. -

destacam-se as seguintes: 

• distancia face aos principais mercados geradores; 

• dificiencias nas infraestruturas de transportes (ao nfvel das acessibilidades 

aeroportuarias e das liga~ ferroviarias intemacionais; ao nfvel do 

congestionarnento da rede viaria urbana e das redes de penetra<;ao e difusao 

agravada pela dificiente sinaliza<;ao); 

• rna qualidade da 'arnbiencia urbana' (piso de pavimentos ' estaleiros de 

obras urbanas, degrada<;ao arnbiental - edfficios, polui<;ao e limpeza); esta 
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degrada9ao da imagem urbana traduz-se de modo visivel no estado de 

conserva~o dos edificios por ausencia de investimentos na sua beneficia~o 

e recupera~o; insuficiencia da oferta hoteleira para suportar grandes 

volumes de reservas de grupos; 

• escassez de estruturas, equipamentos e actividades de anima~o (cultural e 

do patrim6nio monumental) por rela~o a oferta diversificada e agressiva 

de cidades concorrentes, com consequencias sobre o efectivo 

aproveitamento de potencialidades existentes, sobre o volume de receita 

turistica e sobre a gera~o de novas procuras (repeti9ao de visitas e visitas 

derivadas); 

• n!veis de qualidade de servi9o insatisfat6rio, derivados da deficiente 

qualifica9ao e enquadramento de trabalho dos recursos humanos do sector; 

• deficiente prom~o quer interna, quer externa do produto turistico de 

Lisboa, indispensavel para garantir uma competitividade que ultrapassa a 

mera conquista de oportunidades de mercado. 
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PARTE II. ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO 

(Bloco orientado para a tradu~o, na perspectiva do Plano Director, das linhas de 
desenvolvimento, sub-objectives e aC96eS enunciadas e aprovadas no funbito do 
Plano Estraregico; Fonnula~o de Ceruirios de evolu~o futura; Estrategia de 
Desenvol vi men to). 

Os estudos previos e designadamente os estudos sectoriais nas areas social e 
econ6mica, pela metodologia utilizada (com destaque para a audi~o sistematica 
dos agentes econ6micos privados e operadores publicos) produziram uma base de 
diagn6stico denso - disponfvel nos Relat6rios dos Estudos Sectoriais e objecto de 
sintese na Parte I - mas produziram igualmente uma reflexao de medio e longo 
prazo em diferentes domfnios que pennite tra~ o quadro de refer~ncia do 
desenvolvimento do Concelho nos diversos contextos de insen;ao - regional, 
nacional e internacional - bern como delinear propostas politicas, traduzidas em 
medidas e aC96eS que consagrem as o~6es estrategicas para Lisboa na pr6xima 
decada. 

A constru~o daquele quadro de refer~ncia depara-se com dois tipos de 
condicionantes: 

• urn de caracter mais incerto que resulta simultaneamente do sentido de 
evolw;ao das estruturas econ6micas e das estrategias empresariais -
frequentemente contradit6rias e em que avulta o peso crescente de centres de 
decisao econ6mica exteriores a Lisboa -; 

• outre, igualmente incerto, mas em rigor mais controlavel pelas instancias de 
decisao politica supramunicipal e regional, que e o do modele de ordenamento 
territorial para uma vasta regiao (a A.M.L.) que detennina de modo visfvel, 
por raz6es explicitadas, o desenvolvimento de Lisboa. 

Trata-se, alias, de duas condicionantes que mutuamente se influenciam na medida 
em que os novas fluxes de investimento produtivo que demandam a A.M.L. 
tendem a acelerar urn processo de recomposi~o territorial que os investimentos 
massi~os - realizados ou previstos - em materia de acessibilidades deixavam 
antever. Esta e justamente uma dimensao fundamental da reflexao a efectuar 
dado que nao sendo ainda claro o modele territorial derivado daqueles 
movimentos, se assiste actualmente a uma forte concorrencia pelas melhores 
localiza~ (investimentos inovadores, com maier efeito de arrastamento, etc.) 
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entre diversos municipios vizinhos da capital, designadamente Amadora e Oeiras 
a Norte e Almada e Serubal a Sul que, beneficiando de uma oferta de solo mais 
favoravel, antecipam ja os efeitos da melhoria de acessibilidades a medio prazo. 

Neste contexto de incerteza "em vias de ocupa~o", Lisboa nao pode protelar as 
op<;oes estrategicas para o concelho na medida em que as rapidas transforma<;5es 
do mercado (das estrategias empresariais com efeitos estruturantes sobre o 
territ6rio), pressup5em a assun~o de uma politica interveniente em materia de 
configura~o da base produtiva do Concelho, sob pena de prolongar tendencias de 
desregula<;ao em materia de uso e transforma~o do espa<;o. 

0 Plano Director deve a este prop6sito beneficiar do conjunto de orienta<;5es 
estrategicas consagradas no Plano Estrategico de Lisboa (PEL), as quais decorrem 
de urn processo amplamente participado pelos agentes de transforma<;ao da cidade 
que criou la<;os de coopera9ao entre entidades com interesses e 16gicas de 
interven<;ao sobre o territ6rio distintos e,. sobretudo, tornou evidente que os 
dominios de ac~o prioritirios sobre a cidade sao da competencia e 
responsabilidade da Camara, dado o impacto sobre o desenvolvimento urbano e o 
uso do espa9o que os mesmos envolvem. 

Isto significa que a Camara deve dotar-se de mecanismos de regula<;ao eficazes de 
modo a enquadrar e direccionar as fortes press5es de mercado, legitimando o 
exercicio de poderes discricionanos em materia de padr5es de ocupa<;ao do solo 
com base numa "gestao negociada e participada pelos principais agentes de 
transforma~o das novas areas de expansao da cidade"; na localiza<;ao de 
equipamentos e servi<;os em zonas a valorizar; na programa~o de opera<;5es de 
requalifica<;ao que valorizem econornicamente novas areas e bairros e antecipem 
os movimentos de mercado. 

E neste enquadramento que a produ~o de urn documento sobre as perspectivas de 
desenvolvimento do concelho de Lisboa nao pode circunscrever-se a prospectiva 
dos fen6menos econ6micos devendo integrar igualmente urn quadro de referenda 
para a negocia~o e coopera~o com os actores econ6rnicos e, bern assim, os --instrumentos suscept!veis de viabilizar uma interven~o municipal eficaz no 
domfnio das ocupa<;5es econ6micas do territ6rio, designadamente a politica de 
solos e a Agencia para moderniza<;ao da base econ6rnica, de cuja ac~o podera 
resultar urn forte contributo na prom~o do desenvolvimento de Lisboa. 
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1. PERsPECnV AS DE DESENVOLVIMENTO 

1.1 Evolu~o Recente 

0 comportamento do emprego e das actividades econ6micas no concelho de 
Lisboa nos ultimos seis/sete anos denotam a existencia de uma altera~o 

qualitativa que tende a acentuar-se e que ja nao se reduz apenas a ideia forte da 
terciariza<;ao vs. compressao de empregos industriais. 

Com efeito e possivel identificar como movimentos complementares no tempo: 

• urn processo de terciariza~o com importancia crescente na ocupa<;ao de 
actives residentes no Concelho e que motiva desloca<;6es quotidianas de 
residentes em concelhos lirnitrofes; do ponto de vista da qualidade da 
terciariza<;ao a par de urn segmento moderno, composto de servi<;os fmanceiros 
e outros de utiliza<;ao interna pelas empresas, coexiste urn segmento de 
servi<;os desqualificados dirigidos as famflias e aos consurnidores directos; 

• a persistencia de actividades industriais com algum relevo (em termos de 
emprego) e dinamismo de mercado de que sao exemplo as actividades grcificas, 
o sector metalico e o agro-alimentar mais pr6ximo do consumidor final, 
actividades que apresentam em Lisboa urn peso percentual superior ao que rem 
em qualquer outra grande cidade; 

• urn movimento de desloca<;ao de actividades fortemente consumidoras de 
espa<;o que nao se reduz a industria e atinge igualmente actividades dos 
servi<;os de apoio a produ<;ao, como as empresas de distribui<;ao, a actividade 
transportadora, etc.; 

-• urn primeiro movimento de relocaliza<;ao de organismos da Administra~o 
PUblica para a periferia (1 a coroa da A.M.L.). 

Do ponto de vista territorial este tipo de tens5es traduziu-se numa reafecta<;ao das 
areas centrais da cidade sob dinamica das ocupa<;5es terciarias e na centrifuga<;ao 
da industria transformadora para alguns eixos da coroa metropolitana operando 
reajustamentos significativos no territ6rio da A.M.L., ainda em fase de 
consolida<;ao de tendencias. 
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1.2 Factores de Mudan~ 

Na fase actual observam-se quatro grandes vectores de mudan<;a que atingem 
directamente Lisboa e sugerem a necessidade de urn (re)posicionamento como 
forma de valorizar argumentos locatives em· novas contextos de concorrencia 
acrescida. 

Urn primeiro vector decorre do refor~o da internacionaliza~o da economia 
portuguesa, acelerado pela realiza~ao do mercado interne europeu mas inexonivel 
face a liberaliza~o das trocas internacionais e a crescente globaliza~o das 
economias e das sociedades. Sendo certo que este novo contexte compromete a 
reprodu~o do modelo de crescimento dominante desde o final dos anos 
cinquenta, nao deixa de ser importante registar que existe consenso quanta a 
possibilidade de a A.M.L., e Lisboa em particular, puderem vir a concentrar 
fluxos de investimento e de actividades inovadoras, simultaneamente nucleares do 
ponto de vista das mudan~ da especializa~ao internacional do pais e mais 
fortemente ajustadas as tendencias de evolu~ao da procura amundial. Esta 
possibilidade, que tern origem sobretudo nas maiores exigencias em materia de 
mobiliza~o e utiliza~o de recursos humanos, cientfficos e tecnol6gicos, que 
caracterizam aquelas actividades, surge refor<;ada pelas condi96es de estrutura~o 
de fun~Oe.s caracteristicas de uma plataforma intercontinental para instala~o de 
unidades empresariais que por, raz5es geo-econ6micas, tern interesse numa 
localiza~ao simultaneamente periferica e interna ao espa~o comunitario. 

U m segundo vector decorre dos processos de recomposi~o em curso no sistema 
urbana europeu e que, acelerados pelas formas de materializa~o do mercado 
interno, criaram novas rela96es de concorrencia (mas de parceria tambem) entre 
cidades e grandes metr6poles. A decada de oitenta concentrou - ainda que com 
ritmos e solu9(>es diferenciadas - movimentos de reconversao de tecidos s6cio
produtivos herdados dos seculos XVIII e XIX e de desregula9ao acentuada das 
trocas internacionais com novas tendencias de (re)localiza9ao de actividades 
envolvendo, em simultaneo, a desconcentra~o produtiva de grandes empresas e 
opera~6es imobilhirias de grande envergadura. A necessidade de encontrar -formas de ocupa~ao para os seus habitantes, refor~u o protagonismo das grandes 
cidades no sentido de contribuir para melhorar performances de desenvolvimento 
econ6mico atraves da capta~o de investimentos em novas actividades produtivas 
e terciarias, numa concorrencia cerrada pelos melhores investimentos e 
obviamente procurando valorizar os recursos e vantagens de localiza~o pr6prios. 
Num contexte de escassez de recursos (iniciativas empresariais, grandes 
projectos, fluxos de capital, ... ) a batalha de Lisboa pela localiza~o de bans 
investimentos (de canicter inovador, geradores de novas empregos, com efeito 
difusor sabre o tecido socioecon6mico, ... ), trava-se num terreno em que os 
antagonistas sao sobretudo os parceiros de localiza~o central no sistema urbana 
europeu. 
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. .. . 

Urn terceiro vector de mudanc;a decorre da inserc;ao metropolitana de Lisboa e 
sobretudo dos processos de reorganizac;ao territorial em curso que tendem a 
penalizar a capital segundo dois movimentos: 

• o elevado efeito polarizador da cidade em termos de emprego, de oferta de 
forma~ao escolar e profissional e de oferta de servi9os (a actividade 
econ6mica, sociais e administrativos), gera fluxos de desloca~6es pesados em 
termos de congestionamento urbano e de utilizac;ao de redes que acentuam as 
deseconomias de aglomerac;ao da cidade, factor a que os agentes de iniciativa 
empresarial se mostram progressivamente mais sensfveis e que esta na origem 
(juntamente com os constrangimentos de expansao e a pressao sobre o pre((O 
do solo) dos processos de saida do concelho; 

• os fortes investimentos realizados, em curso ou programados na esfera das 
acessibilidades (rede viana, interfaces de transportes, telecomunica~6es, ... ) 
vao no sentido de reforc;ar amplamente as vantagens de localiza~ao dos 
concelhos da 1 a e 2a coroa da A.M.L., permitindo compor factores locativos 
(custos de instala~ao menores, oferta de solo abundante, 
descongestionamento, ... ) globalmente mais atractivos para o investimento. 

Urn quarto vector de mudan~a, de rafz distinta dos anteriores, tern aver com a 
recomposic;ao dos actores da mudanc;a socioecon6mica. 

Em sfntese, num contexto de mudanc;a socioecon6mica acelerada a possibilidade 
de Lisboa desempenhar urn papel motor na reorientac;ao do padrao de 
especializac;ao da economia portuguesa surge condicionada a capacidade de 
construir factores de atractividade que lhe permitam competir simultfuleamente no 
quadro do sistema urbano europeu pela captac;ao dos melhores investimentos e no 
quadro da sua inserc;ao metropolitana, pela fixac;ao dos mesmos no territ6rio 
concelhio. 

Com efeito, a ultima metade da decada de oitenta revelou a emergencia, mais ou 
menos organizada, de agentes econ6micos com papel estrategico na estrutura~o 
de economia da cidade, com destaque para: 

• os promotores imobiliarios, responsaveis por opera96es de maior ou menor 
envergadura, sobretudo no domfnio da oferta de escrit6rios para actividades 
tercianas; este grupo e relativamente lubrido quanto a origem do capital e 
traduz frequentemente uma associac;ao entre grupos econ6micos nacionais em 
fase de recomposic;ao (via alavancas do imobiliano, dos processos de 
indemniza~6es e das reprivatiza96es), e know-how de grupos internacionais do 
sector; 

• o capital fmanceiro, tanto nacional como estrangeiro- ou em agrupamento de 
interesses - que liderou os grandes investimentos do periodo com uma 

133 



componente de preenchimento de mercado com produtos financeiros pouco 
difundidos na economia nacional - I leasing I, paleta diversificada de seguros 
pessoais, etc. - e outra componente, de financiamento de opera96es 
imobilianas e de grandes investimentos; 

• os novos empresarios, responsaveis por urn elevado nivel de gesta9ao de 
novas iniciativas, sobretudo no sector dos servi90s aliando ao aproveitamento 
do filao das novas tecnologias da informa~o - que permitem uma grande 
flexibilidade de instala~o e expansao de actividade -, a explora~o de nichos 
de mercado de grande reprodutividade econ6mica; este quadro de vantagens 
esteve igualmente presente no desenvolvimento de novos segmentos das 
industrias urbanas (confec96es, gnfficas, imagem e som, etc.). 

1.3 Potencialidades e Oportunidades 

U m dos aspectos mais relevantes da mudan~ socioecon6mica em curso respeita 
ao reajustamento dos factores de localiza9ao do investimento, nomeadamente da 
parte de actividades inovadoras, que vao no sentido da procura de recursos 
humanos qualificados, da presen~ de unidades do sistema cientffico e tecnol6gico 
e da existencia de redes de servi9QS qualificados a produ~O OU, ainda, da 
existencia de urn "habitat" urbano que integre elementos de equihbrio ambiental, 
de anima9ao s6cio-cultural, etc .. 

Nao ignorando condicionantes objectivas nestes dorninios, e possfvel sustentar a 
ideia segundo a qual a maior potencialidade de desenvolvimento de Lisboa - a 
seguir a posi~o geo-econ6mica que ocupa face a Europa e ao Atlantico - e 
justamente esta capacidade de reunir urn conjunto de factores que tendem a ser 
crescentemente procurados e que integram as novas estrategias empresariais: 

• a estrutura de habilita90es escolares da popula~o activa, alterou-se 
sensivelmente na ultima decada com urn em cada dois residentes no concelho 
a deter habilita90es de nfvel secundario ou superior; 

• as institui96es do sistema cientffico e tecnol6gico rem vindo a desenvolver 
trabalho relevante, com grande capacidade de articula~o com as estruturas 

• • empresamus; 

• os processos de requalifica~o do espa90 urbano associados a prom~o 
imobiliana de habita~o de qualidade podem criar a mectio prazo uma 
envolvente urbana propfcia a fixa9ao de quadros e de iniciativas empresariais. 

0 elevado dinamismo demognffico do tecido empresarial (elevadas taxas de 
natalidade e de mortalidade de iniciativas) traduziu-se na consolida~o de uma 
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rede dinamica de pequenas e medias empresas, quer nas industrias urbanas, quer 
nos servic;os, que aproveitam as vantagens decorrentes da inovac:;ao tecnol6gica e 
da proximidade de mercado e que, pelo efeito de demonstrac;ao, dao urn 
importante contributo a revitalizac:;ao do tecido s6cio-produtivo. 

Acresce que Lisboa tern vindo a registar no passado recente urn elevado potencial 
de atracc:;ao sobre o investimento estrangeiro que tendo operado sobretudo uma 
forte transforma<;ao econ6mica das actividades terchirias, contribuiu para urn 
maior amadurecimento da base econ6mica da cidade, designadamente pela 
penetrac:;ao de investimentos inovadores - em termos de produto, mas tambem 
em termos de processo de fabrico e de organiza<;ao do trabalho - nas actividades 
industriais tradicionais (alimentares, gnificas, confecc:;5es, etc.). 

Estes factores potenciais (recursos humanos com habilitac:;5es de base, func:;ao 
investigac:;ao aplicada, envolvente urbana, dinamismo empresarial, potencial de 
atracc:;ao de investimento estrangeiro) tendem a alimentar a montante urn conjunto 
de oportunidades em vanos dom:fnios de actividade que estao Ionge de se 
encontrar saturados e nos quais Lisboa pode afmnar vantagens competitivas. 
Estao neste caso: 

• actividades da fileira do turismo, o que pressup<5e nao apenas explorar 
segmentos especializados da procura como, sobretudo, desenvolver 
actividades complementares (artesanato urbano, equipamentos e actividades de 
animac;ao, .. . ); 

• actividades da flleira da cultura, desenvolvendo as articula<;6es entre as artes 
gnificas, a produc:;ao multi-media e as iniciativas de anima<;ao cultural; 

• actividades da flleira da saude, associando a uma fun<;ao hospitalar 
qualificada, a produ<;ao da industria farmaceutica e sobretudo de 
equipamentos, bern como a requalificac:;ao da oferta de servi<;os a 3a idade 
numa perpectiva de integrac:;ao social e equilfurio urbano; 

-• actividades da industria do ambiente, antecipando uma oferta de produtos e 
servi<;os dirigida a uma procura que tender.i a ser crescente e que apresenta 
nfveis de integrac:;ao econ6mica e produtiva com ramos da fileira qufmica, 
com expressao em Lisboa. 

Trata-se de fileiras de actividades em que, de urn modo geral, Lisboa disp<5e de 
tradic:;ao, de condic:;5es naturais e/ou construfdas relativamente favor.iveis e que 
representam "janelas de oportunidade" a explorar na base de solu<;6es de 
articulac:;ao e complementaridade em redes de distribuic:;ao, em rede de cooperac:;ao 
com grupos econ6micos internacionais e regi5es parceiras. Num contexto de 
forte concorrencia no espac:;o do sistema urbano europeu, com disputa pelas 
func:;5es e investimentos estraregicos, Lisboa tern vantagem em competir em torno 
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daquelas actividades, ao inves de competir por actividades em que esta condenada 
a perder para cidades melhor posicionadas nos "ran kings" funcionais das grandes 
urbes. 

Estas "janelas de oportunidade", cujo aprofundamento depende em grande medida 
da capacidade de orientar actividades de investiga~o e de desenvolvimento 
tecnol6gico para estes segmentos produtivos, podem beneficiar por sua vez da 
grande oportunidade de reordenamento espacial do Concelho e de reconversao e 
reestruturac;ao de espac;os industriais e portuari.os, aberta pela EXPO- 98. 

Esta iniciativa, pelo seu perfil e impacto mediatico, tende a propiciar dois efeitos 
estruturantes urn, de caracter espacial, associado a integra~o na dinfunica global 
da cidade de espa<;os social, econ6mica e territorialmente degradados e a melhoria 
da inser<;ao metropolitana de Lisboa e outro, de caracter econ6mico, associado a 
reorganiza<;ao de actividades, poss(vel a partir da constru~o de urn vasto leque de 
equipamentos e instala<;Oes que deverao impulsionar o desenvolvimento de 
actividades de ponta, respondendo a carencia de espa<;OS qualificados para a 
expansao de novos segmentos produtivos, pr6ximos do conceito de actividades 
quatermirias. 

Os fluxos de emprego directo e indirecto na fase de instala~o e os que decorrem 
da estrutura~o e desenvolvimento das actividades e servi<;os que perduram ap6s o 
acontecimento, constituem outra dimensao positiva da EXP0-98, tendo 
nomeadamente em aten~o a natureza qualitativa de parte desses empregos. 

1.4. Condicionantes de Desenvolvimento 

0 quadro de potencialidades delineado depara-se, no entanto, com urn conjunto 
de condicionantes e bloqueios que importa nao menosprezar e tomar como 
elementos prioritarios a incorporar nas estrategias de intervenc;ao para a cidade, 
sob pena de a nao corr~o atempada comprometer o adequado aproveitamento - , das potencialidades relevadas. E poss(vel distinguir condicionantes de tres grandes 
tipos: econ6mico-produtivas; urbano-metropolitanas e institucionais. 

Relativamente as condicionantes de canicter econ6mico-produtivo destacar-se
iam as seguintes: 

• a deficiente estrutura econ6mico-fmanceira de amplas franjas do tecido 
empresarial na conjuntura presente que pode traduzir-se numa destrui<;ao 
objectiva de celulas vitais do tecido s6cio-produtivo da cidade, debilitando as 
condi<;6es de suporte empresarial para o aproveitamento das potencialidades 
referidas: 

136 



• 

-

• a desestrutura~ao da cadeia de distribui~ao das unidades produtivas, que 
impede a melhor valoriza~ao de mercado para as produ~5es locais, tanto mais 
decisiva em perfodos de retrac~o da procura interna; 

• carencia de quadros tecnicos e profiss<>es de enquadramento com qualifica~5es 
adequadas as novas procuras associadas a projectos de investimento mais 
consumidores de competencias avan~das; neste particular a estrutura 
produtiva e empresarial revela ainda uma seria incapacidade de transformar 
habilita~5es em desempenhos profissionais que assegurem niveis de 
produtividade do trabalho competitivos; 

• oferta insuficiente de servi~os qualificados de apoio a produ~ao, nao obstante 
o forte crescimento do emprego e dos segmentos de actividade associados a 
presta~ao de servi~os as empresas; trata-se em ultima an3J.ise de urn dos 
sintomas da deficiente articula~ao entre as actividades industriais e os servi<;os 
as empresas na sua versao mais estrategica. 

No tocante as condicionantes urbano-metropolitanas, salientam-se as seguintes: 

• as crescentes deseconomias de aglomera~o associadas a elevada polariza~o 
da oferta de servi~os (educa~o e forma~ao profissional, saude, fun~5es 

administrativas, etc.) na cidade de Lisboa, resultante da simultaneidade da 
condi~o de capital metropolitana e nacional que motiva fluxos pendulares de 
desloca~ao quer de acesso aqueles servi~os, quer de emprego em geral (em 
1991 de 53 por cento do emprego registado na A.M.L. localizava-se em 
Lisboa); o congestionamento de t.rafego e a satura~o das redes de equipamento 
sao apenas dois dos elementos mais 6bvios das desvantagens decorrentes do 
efeito aglomera~ao; 

• incapacidade de consolida~o de centros secundarios de desenvolvimento no 
espa<;o da Area Metropolitana dotados de condi~5es para acolher a instala~ao 
de fun~5es administrativas e econ6micas geradoras de novos fluxos de 
localiza~ao que descomprimam as areas centrais da cidade; 

• satura~o da oferta de servi~os especializados em dorninios cruciais da 
actividade das empresas (telecomunica~, fomecimento de energia, etc.); 

• defice generalizado das redes estruturantes (comunica~5es e transportes, 
nomeadamente) com reflexos sobre o potencial de expansao das empresas, em 
muitos casos as mais inovadoras e limitando de modo visivel o potencial de 
atractividade de Lisboa; 

• aumento da capacidade concorrencial dos concelhos vizinhos de Lisboa na 
disputa pela localiza~ao de equipamentos e actividades econ6micas (melhoria 
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das acessibilidades, maior agressividade promocional, maior margem de 
negocia~o dada a abundancia de solo expectante); 

• imagem degradada das ambiencias urbanas, resultante do atraso nas redes 
estruturantes e no lan~ento de processos de transforma~o urbani'stica em 
determinadas zonas, comprometendo a valoriza~o dos factores de 
atractividade global existente, quer para a instala~o de investimentos, quer, 
por exemplo, para a prom~ao da oferta turlstica. 

Finalmente, e no tocante as condicionantes de rafz institucional, destacam-se as 
seguintes: 

• elevada subordina~o do exercicio da gestao autarquica ao poder da tutela dos 
diferentes operadores publicos cujos projectos tern forte impacto sobre o 
territ6rio e envolvem pesadas interven96es sobre os tecidos urbanos sem 
esfor9o concertado de compatibiliza9ao e com custos elevados, quer em 
termos de imagem da cidade, quer em termos de programa9ao global de 
equipamentos e de infraestruturas; 

• fragmenta9ao das unidades administrativas de gestao municipal (freguesias), 
facto que delimita negativamente a capacidade de interven~o sobre o 
territ6rio por impossibilidade de criar limiares de homogeneidade para a 
gestao dos recursos . 
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2. Esl'RATEGIA DE DESENVOLVIMENTO 

A analise efectuada (diagn6stico e perspectivas) permite sustentar urn cemirio que 
no horizonte do Plano Director melhor se ajusta as op<;6es estrategicas do PEL. 

Este cemirio admite que no horizonte do Plano Director se acentuarao as 
tendencias de terciariza~o do emprego mas com as actividades industriais a 
resistirem mantendo uma bolsa de emprego em torno dos 8/10 por cento 
distribuido pelas indt1strias urbanas tradicionais (graticas, alimentares, produtos 
metaJ.icos, mobiliano e conf~s) mais pr6ximas do consumidor e cujos 
processes de moderniza~o tendem a integrar 16gicas de terciariza~o dos servic;os 
as empresas (distribui~o, investiga~o, controle de qualidade, design, etc.) . 

A subsistencia de urn conjunto de profiss6es tradicionalmente associada a 
transforma~ao fisico-quimica dos produtos, muito para alem dos Indices 
companiveis de cidades europeias, pressup<>e formas de resposta por parte da 
oferta de forma~ao escolar e profissional, produtora de qualifica~6es profissionais 
apropriaveis por aquelas actividades, mas pressup<>e tambem o~6es de 
desenvolvimento urbano que permitam integrar horarios de trabalho e formas de 
ocupa~o do espa~o diferentes dos modes predominantes do terciario . 

Este cenano integra efeitos positives da EXPO 98 sobre a estrutura econ6mica do 
concelho, progredindo no sentido da concretiza~ao do desiderate "Lisboa, Capital 
Atlantica da Europa" em dois pianos: 

• o da gestao da Zona Ribeirinha; 
• o do complexo de actividades de matriz inovadora, estruturante de novos 

modes de organiza~ao econ6mica e social. 

A concretiza~o deste cenano pressup6e, para alem da fixa~ao de actividades de 
ponta, o desenvolvimento da fun~o investiga<rao a partir do interface 
universidade-empresas, a instala~o de unidades operativas do mundo de neg6cios 
e a exisrencia de urn habitat urbane de qualidade (ambiencia e habita~o), num 
contexte de requalifica~ao sistematica dos diferentes p6los urbanos numa 
perspectiva de equilibria socio-urbanistico. 

Esta requalifica<rao, envolvendo a recupera~o de areas e edificios da cidade, 
beneficiaria igualmente as actividades turisticas criando condi~5es objectivas para 
o refor<ro da qualidade da oferta no segmento medic-superior da hotelaria e da 
restaura~o, a ser tambem estimulada pela concretiza~ao de investimentos-chave 
que permitam promover segmentos estrategicos da procura como o turismo 
empresarial. Todavia, as actividades turisticas continuarao condicionadas pela 
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incapacidade de atrair segmentos rentaveis da procura (perfil de gastos, estada 
media, etc.) e de construir uma oferta comp6sita que assegure uma base de 
receitas superior. No entanto, admite-se que a procura potencial derivada dos 
pianos de visitantes da EXP0-98, viabilize a constru~ao de unidades hoteleiras de 
categoria superior. 

Do ponto de vista espacial, este cenario pressup()e a possibilidade de reten~ao de 
fun~6es estrategicas a n1vel administrativo e de decisao politica e de capta~o de 
investimentos que procuram localiza~ centrais, mas admitem instalar-se na 1 a 

coroa da A.M.L .. Em termos de ocupa~o espacial interna a cidade este cenario 
aponta para interven~oes urbanfsticas prioritarias na Zona Oriental, desde a 
reestrutura~ao urbana das areas industriais e portuarias a requalifica~o de 
conjuntos hist6rico-monumentais, passando pela consolida~ao de areas 
habitacionais e a densifica~ao de estruturas verdes. A instala~ao de equipamentos 
estruturantes na zona e de algumas das actividades mais qualificadas acima 
referidas (terciario, turismo, habita~o, anima~ao cultural) tendera a transforma
la, de uma zona que alia a degrada~ao dos usos portuarios e industriais (na faixa 
mais a Norte) a uma fun~ao dorrnit6rio (na faixa Olivais- Chelas), numa zona 
nobre da cidade. 

Este incorpora 0 inicio de urn processo que inverte a desertifica~o das areas 
tradicionais de habita~o - via recupera~o de espa~os e edificios - e cria, pelo 
lado da oferta de empregos novos, condi~6es para a fixa~o de jovens em fase de 
inser~o qualificada na vida activa e, pelo !ado das interven~6es urbanfsticas, 
condi~oes para o reequilibrio social da zonas degradadas. 

Alias, do ponto de vista demognifico, este cenario devera permitir a recupera~ao 
parcial de popula<;ao aparentemente perdida na ultima decada - aceitando as 
tendencias ditadas pelo registo censitario de 1991. Com ligeiras corr~6es poder
se-ia admitir que se atingiu urn patamar de 700 mil residentes o qual poderia 
crescer no horizonte do Plano ate ao limiar dos 800 mil habitantes cuja 
razoabilidade surge associada: 

--• ao potencial de regenera~o do grupo etario dos 30/40 anos que tendera a 
maximizar o aproveitamento econ6mico e de estabilidade associado a este 
cenario; 

• ao potencial de ocupa<;ao de urn territ6rio nao preenchido por usos 
econ6micos e habitacionais e de equipamentos, que corresponde a cerca de 
30% da superficie do concelho. 

• rescaldo da EXP0-98 e das interven~ em curso (recupera<;ao de habita~o 
degradada e precaria e habita~o social para estratos de baixo rendimento), 
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0 bin6mio regenera~o+dinamismo de novas ocupac;5es permitiria atingir aquele 
limiar e do ponto de vista espacial apresentar-se-ia razoavelmente difuso, com 
reinstalac;ao da fun~o habita~o em areas ora devolutas do centro hist6rico 
tradicional, com coexistencia de usos reproduzindo o modelo Alvalade/ Areeiro e 
com habita~o de qualidade no eixo Olivais/Rio Tejo. 

• do ponto de vista do padrao de ocupa~o do espac;o da cidade, pressup6e-se 
urn maior intervencionismo municipal, intervencionismo esse dirigido para a 
recupera~o de areas degradadas, para 0 reforc;o dos nfveis de equipamento e 
cria<;ao de condi<;Oes de integra~o da habita<;ao. Ou seja, o maior 
protaganismo municipal teria a van tag em de consolidar, num contexto de 
maior pressao dos operadores imobiliarios, processes urbanisticos sem os 
quais e manifestamente impossivel Lisboa dispor de argumentos que a 
habilitem a competir nos movimentos de reorganiza<;ao do espac;o europeu. 

A formulac;ao de objectives gerais de desenvolvimento para Lisboa no plano 
econ6mico deve corresponder a urn exercicio de articula<;ao entre as estrategias 
defmidas no ambito do Plano Estrategico de Lisboa (PEL) e OS objectivos 
defmidos para o Plano Director. A matriz seguinte revela as fortes conex6es* 
existentes entre objectives e estrategias revertiveis a dimensao socioecon6mica . 

• 

Estrategias PEL Faz.er de Lisboa Usboa Capital Tomar Lisboa 

Objectivos PDM Cidade Atractiva Metro pole Competitiva 

• Recuperar e 
rejuvenescer popula~o -* * 

• Modernizar estruturas 
urbanisticas de apoio as * - * 
actividades econ6micas 

• In.tegrar Lisboa num 
Projecto Metropolitano - * -

Neste enquadramento do cenario descrito e das estrategias defmidas no quadro do 
PEL, os vectores fundamentais da estrategia de desenvolvimento a acolher no 
Plano Director deverao ser os seguintes: 

• moderniza~o da base econ6mica de Lisboa, atrav~ da valoriza~o do 
investimento produtivo; 
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• aproveitamento das vantagens competitivas resultantes da presen~ de 
recursos cientificos, tecnol6gicos e de forma~o avan~da; 

• requalifica~o da estrutura funcional com o desenvolvimento de novas 
centralidades que reequilibrem os usos e formas de ocupa~o do territ6rio; 

• quali.fica~o das ambiencias urbanas, mediante a reabilita~o sistematica 
do espa~o publico e a oferta de habita~o e equipamentos que promovam 
uma fun~o residencial propiciadora da revitaliza~o social. 

Estes vectores da estrategia de desenvolvimento para Lisboa devem ser suportados 
a dois niveis que correspondem a sequ~ncia deste documento: 

• o enunciado de propostas sectoriais de interven~ao e respective padrao de 
localizac;ao espacial; 

• o enunciado de formas de actua~o e instrumentos para concretizar as 
propostas. 
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3. PROPOSTAS SECI'ORIAIS DE INTERVEN<;AO 

No enunciado dos vectores fundamentais da estrategia de desenvolvimento 
pretende-se valorizar a dupla circunstancia de nas grandes cidades o 
desenvolvimento de actividades econ6micas estar cada vez mais dependente da 
envolvente urbana e da cria~ao de condi~i>es favoraveis a atra~ao do 
investimento e de ser exactamente nesse domfnio que o executivo municipal 
dispOe de instrumentos para intervir, condicionando OS elementos associados a 
ocupacrao do solo. 

A descri~ao do conteudo de cada urn dos vectores enunciados vai igualmente no 
sentido de ampliar a articulacrao desejavel entre o desenvolvimento de actividades 
econ6micas e as o~5es de ordenamento urbano. 

A. Moderniza~o da Base Econ6mica de Lisboa 

No ambito do Plano Estrategico de Lisboa definiu-se como uma das quatro 
estrategias para a mudan~, transfonnar Lisboa numa cidade competitiva no 
sistema das cidades europeias o que pressup5e o fomento da moderniza~ao da 
base econ6mica da cidade entendido como o desenvolvimento dos servi~s, da 
ciencia e da cultura em ligacrao com a renovac;ao da base industrial urbana e a 
revitalizacrao das estruturas industriais da regiao. (4) 

Os estudos efectuados no ambito do Plano Director Municipal permitiram 
formular o objectivo em tomo da articulacrao entre duas ideias-for~: 

• a cria~o de urn Arco Tecnol6gico traduzindo o investimento da cidade e das 
suas institui~i>es cientificas no domfnio das novas tecnologias, tendo em 
vista beneficiar economicamente o conjunto do Concelho; 

• a realiza~ao de uma operacrao de envergadura- Lisboa 2010, centrada sobre 
a Zona Ribeirinha e visando dotar a cidade de estruturas materiais de apoio 
ao desenvolvimento da sua competitividade. 

0 Arco Tecnol6gico, que em termos espaciais se desenvolveria a partir da zona 
oeste de Alcantara em direc~o ao P6lo Tecno16gico do Lumiar para terminar 
junto ao Tejo, envolvendo o LNEC e a Area do Aeoporto, estruturaria sobretudo 
uma fun~o de incuba~o de empresas e inciativa empresarial a partir de duas 

4 'Plano Estrategico de Lisboa', pg. 75 
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unidades estrategicas: o P6lo Tecnol6gico do Lumiar, apoiado pela Camara e urn 
Centro Empresarial de Inova~o especializado em tecnicas de constru9ao. 

A opera~o Lisboa 2010, por seu lado, e concebida como uma interven~o 
destinada a marcar fortemente o espa9Q urbano e a antecipar movimentos 
especulativos do mercado imobiliario suscitados pela Exposi9ao Universal em 
1988. Este Projecto deveni incluir: 

• a instala9ao de uma importante institui~o universitaria, com oferta 
formativa adequada ao perfil de actividades inovadoras que se pretende 
estimular; 

• a instala~o de urn parque tecnol6gico orientado para as tecnicas de 
constru9ao hidniulica e ordenamento do territ6rio, englobando o LNEC; 

• a instala~o de urn parque 'middle-tech', para acolher industrias ligeiras mas 
com zona especffica reservada a industrias de alta tecnologia; 

• a implanta~o de urn con junto World Trade Center/Parque de Escrit6rios 
destinado as actividades terciarias, designadamente servi9os avan~dos, 

englobando todas as fun90es associadas ao estabelecimento de rela96es entre 
redes locais e redes internacionais; 

• a constru9ao de urn centro de congressos com importante papel de 
acolhimento a manifesta96es cientfficas, culturais e do mundo dos neg6cios, 
nomeadamente na prom~o do turismo empresarial; 

• a constru~o de urn teleporto que ofer~ uma gama diversificada de servi9os 
de telecomunica96es e outras condi96es atraentes para as actividades 
terciarias; 

• o refor90 da oferta de servi~os de tipo cJassico, nomeadamente no dominio 
da restaura~o e de capacidade de alojamento em unidades de categoria 

• supenor. 

0 desenvolvimento destes dois conceitos - Arco Tecnol6gico e Lisboa 2010 -
contribui, ainda, para dar conteudo concreto ao objective estrategico 'Lisboa, 
Capital Atlantica da Europa', desenvolvendo a rela~o do Tejo com a Europa eo 
Atlantica e valorizando a Pra~ do Comercio como sfmbolo da renova9ao do 
tecido econ6mico de Lisboa. 
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B. Valoriza~ao dos Recursos Cientificos, Tecnol6gicos e de Forma~o 
avan~ada 

Estao longe de se encontrarem aproveitadas as potencialidades que decorrem da 
existencia em Lisboa de institui96es do sistema cientffico e tecnol6gico e de uma 
oferta de forma~o escolar (secundaria e superior) e profissional, bern como do 
funcionamento de algumas experiencias de liga~o Escola-Empresa. Consolidar 
este tecido institucional e de recursos enriquecendo-o com novos elos estrategicos 
e aproximando-o dos utilizadores representa urn poderoso instrumento na 
perspectiva da constru~o de vantagens competitivas para Lisboa. Mas representa 
tambem, ao nfvel das componentes da fonna~o escolar e pro fissional de jovens e 
de activos, urn instrumento de equilibria social na perspectiva da qualifica~o 
para inser~o na vida activa, como na perspectiva da reconversao profissional e 
da integra~o de grupos de risco. 

Retoma-se aqui o essencial das ac96es enunciadas no quadro do PEL, com 
destaque para: 

• desenvolvimento de protocolos de coopera~o entre os diversos protagonistas 
do desenvolvimento cientffico, tecnol6gico e educacional e a Camara 
Municipal, evoluindo igualmente para a constitui~o de urn Forum 
Lisboa-Ciencia; 

• apoio a expansao das actividades de investiga~o cientffica e tecnol6gica e de 
forma9ao superior envolvendo, quer a recupera~o ou cria~o de instala96es 
para novos complexos de unidades de investiga~o e acolhimento de 
sociedades cientificas, quer a cria~o de raiz de urn P6lo de Ensino Superior, 
Forma9ao Profissional e Investiga~o Cientifica e Tecnol6gica a integrar no 
desenvolvimento da Zona Oriental de Lisboa; 

• reorganiza~o espacial dos equipamentos de fonna~o escolar e profissional 
visando atenuar os nfveis de sobreocupa~o de infraestrutu@S e equipamentos 
e reduzir as press5es de tnifego; esta reorganiza~o deveni evoluir em duas 
dir~s: uma interna inserida na requalifica~o das periferias do Concelho -
Zona Oriental, Ajuda e Lumiar, nomeadamente; outra de canicter 
metropolitano, reequilibrando a dota~o deste tipo de equipamentos num 
contexto de refor90 da mobilidade geognifica; 

• reequilibrio social a partir da conce~o de politicas de inspira~o municipal 
em que a educa9fio basica e a fonna9ao vocacional se articulam com 
programas ocupacionais, num combate concertado a vulnerabilidade social dos 
diversos grupos de risco. 
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C. Requalifica~o da Estrutura Funcional 

A competitividade de Lisboa esta fortemente dependente do modelo de 
organiza<_;ao das actividades econ6micas e outras fonnas de ocupa~o humana do 
espa~ urbano. Sucessivas decadas de livre funcionamento dos mecanismos do 
mercado fundiano e imobiliano ditaram uma estrutura funcional da cidade de 
gestao diffcil, pouco atractiva e com sobrecustos de aglomera~o que urge 
corrigir atraves do desenvolvimento de novas centralidades, designadamente de 
estrutura<;ao das actividades terciarias, as quais deverao obedecer a princfpios 
gerais de ordenamento enunciados no PEL: 

• afecta<;ao de areas especfficas da cidade a fun~ da Administra~o PUblica e 
entidades de interesse publico; 

• afecta9ao de areas de grande centralidade ao terciario, implementando as 
necessarias infraestruturas urbanfsticas e de acessibilidade. 

Foram identificadas como areas de oportunidade para localiza~o no horizonte 
do Plano, de oferta quantitativa e qualitativa para diversos segmentos do terciario: 

• o eixo Amoreiras/P9. de Espanha/Av. Jose Malhoa/Rego/Alto do Lumiar; 

• 0 eixo de Alcfultara-Rio a Boavista; 

• a area do Martim Moniz; 

• o eixo Chelas/Cabo Ruivo/Doca dos Olivais . 

No que se refere a estrutura logfstica considera-se como opera9ao estruturante a 
reconversao da zona industrial-portuaria Oriental com o duplo objectivo de criar 
uma area de reserva em termos de instala9ao de servi9os avan9ados de apoio as 
actividades econ6micas e de valorizar uma area de interface de Lisboa com o 
exterior no plano logfstico. -
Esta fun9ao logfstica a desempenhar pelos p6los existentes e a qua1ificar (area 
portuaria, Aeroporto, liga90es e terminais rodo e ferroviarios, bern como 
capacidade de armazenagem), vocaciona a Zona Oriental como area estrategica de 
abastecimento e distribui~o de mercadorias e pressup3e importantes 
investimentos de modemiza~o e integra~o em plataformas logfsticas mais vastas 
de nfvel metropolitano e regional. 
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D. Qualifica~ao das Ambiencias Urbanas 

0 conceito de 'cidade atractiva para viver e trabalhar', eleito como primeira 
estrategia para a mudan~ no ambito do PEL, deve encontrar expressao no Plano 
Director Municipal em diferentes dominios de interven~o. 0 seu acolhimento 
num documento de caracter socioecon6rnico deriva da necessidade de construir o 
futuro da cidade integrando vectores que, sendo de enquadramento e de ambito 
mais transversal, contribuem: para a revitaliza~o do tecido social; para o refor<;o 
das vantagens locativas e do potencial de atractibilidade de Lisboa. 

Nesta perspectiva existe urn conjunto de orientac;6es/acg6es a concretizar no 
horizonte do Plano Director de entre as quais se destacam: 

- no dom{nio da revitaliza~o social: 

• dota~o de infraestruturas e de equipamentos sociais e culturais, para 
transformac;ao das areas socialmente degradadas, dentro da ideia que a 
habita~o por si s6 nao assegura a recupera~o dessas zonas; exemplo: 
reabilita~o do Casal Ventoso; 

• promover o reequilibrio socio-urbanistico com base em modelos de 
integra~o que associem bolsas industriais e areas de comercio, a bairros de 
renda limitada e a areas de habita~o para a classe media, com envolvente de 
lazer proporcionada pelos equipamentos sociais, construindo zonas de 
partilha, em vez das cortinas de separa<;ao predominantes; exemplo: 
reabilita~o socio-urbanistica dos bairros municipais; 

• o reequilibrio socio-urbanistico na base da rela~o casa/servic;os e 
equipamentos de suporte como instrumento de requalificac;ao dos espac;os da 
cidade, tern de se inscrever no quadro da construc;ao de destinos pessoais que 
valorizem a permanencia/ftxac;ao em Lisboa, o que pressup5e uma forte 
articula~o com a instala~o de equipamentos no dominio da educac;ao e da 
forma~o profissional, politica que remete para a coordenac;ao de 
intervenc;oes entre a autarquia e os organismos desconcentrados da 
Administrac;ao Central; 

- no domfnio da habita~o: 

• refor<;o da oferta de habita~o media em zonas tradicionais da cidade, em 
processos de recupera<;ao de fogos devolutos e outros, com o objectivo de 
ftxar jovens casa.is na cidade e de reanimar aquelas zonas a partir de urn 
novo desenvolvimento da fun~o residencial; trata-se igualmente de urn 
dominio fundamental na perspectiva da revitalizagao do tecido social atraves 
do rejuvenescimento da popula~o; 
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• aprofundamento de urn segmento de habita~o para estratos sociais de 
elevado poder de compra que contribua simultaneamente para a 
requalifica~ao de espa<;os nobres da cidade, associando-lhe uma estrutura 
comercial e de servi<;os de suporte, bern como para a reten~ao na cidade de 
quadros, profiss6es intelectuais e empresanos que no passado sairam em 
rea~ao a fen6menos de congestionamento e de degrada~ao urbana; 

- no dominio do patrim6nio e do espa~o publico: 

• recuperac;ao do patrim6nio edificado (conjuntos arquitect6nicos e 
monumentalidade), na dupla perspectiva da preserva~o de uma mem6ria 
hist6rico-cultural associada a Lisboa e da composi~o de uma oferta turistica 
valorizadora daqueles elementos que atraem diferentes segmentos da procura 
(turismo cultural, turismo de neg6cios, turismo cientifico); exemplos: 
reabilita<;ao dos bairros hist6ricos; qualifica<;ao das Portas da Cidade; 

• revita1iza<;ao do conceito de espa<;o publico ligando os aspectos de 
reabilita<;ao do patrim6nio as iniciativas de anima~ao cultural que 
globalmente contribuam para elevar a qualidade de vida urbana e para 
melhorar a capacidade de atra~o de Lisboa, nomeadamente sobre a 
procura turistica potencial; exemplos: desenvolvimento e anima~o da rede 
de museus; institui<;ao de festivais de musica de grande impacto 
internacional; 

- no dominio da valoriza~o dos recursos ambientais: 

• (alargar e qualificar a estrutura verde da cidade tendo em vista nao apenas a 
protecc;ao e valoriza<;ao dos recursos ambientais de Lisboa mas igualmente 
criar condi<;6es de frui~o de uma paisagem urbana enriquecida); as ac¢es 
enunciadas no PEL com este objectivo (p.e. constru~o do Parque Periferico, 
conclusao do Parque Oriental e equipamento e qualifica~o do Parqu~de 
Monsanto) constituem uma base de trabalho a consolidar no horizonte do 
Plano Director. 
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4. MODAI.IDADES E INSIRUMENTOS DE ACfUACAO 

A consolida<;ao dos vectores de desenvolvimento da cidade pressup()e que se 
estruture urn modele de interven<;ao da parte da autarquia que, por urn lado, 
discipline o uso do espa<;o urbane (no exercfcio de uma fun<;ao reguladora e de 
gestae do mercado fundiario) e, por outre lado, estimule o desenvolvimento de 
actividades econ6micas geradoras de emprego e rendimento (no exercicio de uma 
fun<;ao indutora de fluxes de investimento e de inova<;ao para a base econ6mica 
da cidade). 

Para o desempenho da complexidade destas fun<;5es a Camara disp()e basicamente 
de quatro tipos de instrumentos: a politica de solos, as normas urbanisticas, a 
capacidade de mobiliza<;ao de fundos para grandes projectos urbanos e a Agencia 
para o Desenvolvimento e Moderniza<;ao da Base Econ6mica de Lisboa. Trata-se 
de instrumentos relativamente poderosos simultaneamente disciplinadores e 
correctores dos mecanismos de mercado mas cuja eficacia decorre de uma atitude 
negocial e de constru<;ao de parcerias com os diferentes actores econ6micos e 
institucionais cujos interesses e estrategias se projectam sobre a cidade, do que de 
qualquer poder discricionario com origem na legitimidade polltica. 

Os aspectos relacionados com a interven<;ao no mercado fundiario e as formas de 
uso e ocupa<;ao do solo constituem materia do Regulamento. Os dominies 
prioritarios de ac<t5es dos mecanismos de interven<;ao mais directa estao 
apresentados nos Relat6rios dos Estudos das Actividades Industriais e das 
Actvidades Terciarias e no PEL no tocante ao Programa de ac<;ao da Agencia 
para o desenvolvimento e a Modemiza<;ao da Base Econ6mica de Lisboa. 

Em sintese constituem dominies prioritarios de ac<;ao: 

(de ordem material) -
• a promo<;ao e gestae de grandes projectos urbanos; 

• 0 desenvolvimento de politicas de recupera<;ao de areas degradadas; 

• a rea1iza<;ao e gestae de grandes obras infraestruturais (redes de 
telecomunica<t5es, parques de estacionamento, etc.); 

• a promo<;ao, realiza<;ao e gestae de parques cientificos e tecnol6gicos; 

• a promo<;ao, realiza<;ao e gestae de areas equipadas de servi<;os de apoio a 
pequenas e medias empresas industriais; 
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• a prom~ao e realiza~o de areas equipadas com servi<;os para apoiar a cria~o 
e a expansao de novas empresas; 

(de caracter imaterial) 

• a prom~ao da cidade junto a empresas estrangeiras e a prom~o de servic;os 
de acolhimento as empresas estrangeiras; 

• a prom~ao e realiza~o de politicas culturais que valorizem a cidade. 

Estes ultimos dominies enquadram-se no Programa de ae<;ao da Agencia que tal como 
foi concebido visa tres func;5es essenciais: 

• cumunicac;ao e marketing visando a atrac~o de investimentos para Lisboa, 
abrangendo uma dimensao de 'lobby'; 

· • desenvolvimento dos recursos em inova~o promovendo o encontro entre o 
potencial existente e expectavel e o tecido empresarial emergente; 

• aprofundamento dos estudos de viabilidade de novas actividades e 
investimentos que estruturem o conceito de 'moderniza~o da base 
econ6mica'. 
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4. 0 SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR E AS INSTITUI<;OES 
CIENTIF1CAS E TECNOL6GICAS EM LISBOA 

1. INTRODU<;AO 

0 estudo, cuja sintese aqui se apresenta, tinha como objectivos: identificar as 
principais linhas de ac~o, perspectivas e programas de desenvolvimento das 
institui<;6es cientfficas e tecno16gicas e de ensino superior da cidade de Lisboa; 
analisar as possfveis implica<;6es das suas actividades e pianos de 
desenvolvimento para a cidade de Lisboa; identificar areas de possfvel 
colabora~o entre aquelas institui<;6es e a Camara Municipal de Lisboa no 
desenvolvimento da cidade; elaborar recomenda<;6es relativas ao papel 
estrategico das institui<;6es de investiga~o e de ensino superior no 
desenvolvimento de Lisboa. 

0 estudo, essencialmente de prospectiva, acabaria por envolver tambem uma 
componente de interven~o, mesmo se esta foi sempre indirecta e se 
caracterizou, a maior parte das vezes, pela discri~o. 

Se o estudo se justificava pela informa~o que viesse a ser recolhida e pelos 
resultados substantivos a que permitiria chegar- e que visavam apoiar decis6es-, 
ele era igualmente urn processo para colocar frente a frente os responsaveis da 
CML e os das institui<;6es cientfficas, tecnol6gicas e de ensino superior sediadas 
em Lisboa, a prop6sito de quest6es ligadas ao desenvolvimento estrategico da 
cidade. Em resumo, uma forma de uns e outros encetarem urn processo de 
dialogo. 

2. HIP6TESES DE TRABALHO 

0 Instituto de Prospectiva partiu de duas ideias base, na elabora~o deste 
estudo. 

2.1 A primeira era a de que as institui<;Qes de ensino superior e de 
investiga~o cientffica e tecno16gica existentes em Lisboa poderiam 
desempenhar urn papel importante no desenvolvimento urbano e 
contribuir para a defini~o estrategica desse mesmo desenvolvimento. 
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2.2 A segunda ideia base era a de que Universidades, Centros de 
Investiga~o, Laborat6rios de Estado e outras institui~6es de canicter 
cientifico possuem recursos humanos e competencias que poderiam 
colocar a disposi~o da Camara Municipal de Lisboa e da pr6pria 
cidade. 

0 inverso e igualmente verdadeiro. A Camara disp5e de recursos e 
competencias que poderiam ajudar a resolu~o de problemas com que 
as institui~5es cientfficas, tecnol6gicas e de ensino superior se 
defrontam. A CML poderia suscitar, por exemplo, formas de 
colabora~o permanente com os diversos protagonistas do 
desenvolvimento cientffico, tecnol6gico e educacional e constituir-se 
em "forum" aberto as suas iniciativas. Poderia ainda apresentar-se 
como seu parceiro privilegiado em projectos que exigissem importantes 
financiamentos comunitarios. Poderia, por ultimo, fazer convergir no 
campo do desenvolvimento cientifico, tecno16gico e educacional o seu 
conhecimento e pratica de dialogo com empresas e com as pr6prias 
Universidades e Laborat6rios. 

3. :METODOWGIA 

0 trabalho envolveu, intercaladarnente, a rea1iza~o de reuni5es gerais levadas 
a efeito entre os responsaveis da Camara Municipal de Lisboa e os responsaveis 
das Institui~5es Cientificas Tecnol6gicas e de Ensino Superior - e uma serie de 
entrevistas, individuais e colectivas com responsaveis de Universidades, 
Faculdades, Institutos Superiores, Centros de Investiga~o e Laborat6rios de 
Estado . 

0 trabalho envolveu ainda, para alem da recolha de dados e documenta~o 
escrita, a participa~o na discussao das diferentes vers5es do Plano Estrategico 
de Lisboa. 

Se as reuni5es gerais cobriam o universo das institui~ cientificas e de ensino 
superior sediadas em Lisboa, ja as entrevistas e contactos directos nao 
pretenderam ser exaustivos, mas antes contemplar uma variedade de situa96es 
que se consideravam significativas e obter inforrna~5es complementares as que a 
equipa responsavel pelo estudo ja possufa. 

Atravea daa cntrevistas reali.z.adaa, foi posafvel tambem obter informa<;io sobre outraa institui<;6ca de cnaino superior e 
institutoa de investiga<;io nio contactadoa directamcnte: caso de todaa aa Faculdades da Univeraidade de Lisboa; cuo 
daa Faculdadea e Institutoa de Inveltiia<;io da UNL, caao ainda do lnatituto Superior de Contabilidade e Adrniniatra<;io 
de Liaboa, Eacola Superior de Dan<;a, Eacola Superior de Mueica, Eacola Superior de Tcatro e Cinema que integram o 
lnatituto Politecnico de Lisboa. Por outro lado, a equipa responsavel por cite eetudo dispunha ji de elementoa de 
informa<;io eobre o Eruino Superior Privado em lisboa que julgou 1111ficientea. 
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As entrevistas incidiram, com uma ou outra variante, sobre a situa~o presentee 
as perspectivas de desenvolvimento de cada institui~o; sobre os protocolos de 
colabora9ao ja existente ou em curso com a CML; sobre as competencias 
cientificas e tecnicas que cada institui~o desejaria colocar a disposi~o da 
Camara e da pr6pria cidade ou ainda sobre os dominios em que, em principio, 
tal colabora9ao era considerada possivel; sobre problemas concretos com que as 
institui96es se defrontam e para cuja solu9ao a Camara Municipal de Lisboa 
poderia contribuir; e sobre as melhores formas de conferir ao dialogo entre a 
C:ML e as institui96es cientificas, tecnol6gicas e de ensino superior urn caracter 
permanente e organizado. 

Reuni5es e entrevistas funcionaram sempre, embora em graus diversos, como 
fonte de informa~o e como forma de iniciar ou aprofundar urn dialogo 
estruturado entre a Camara Municipal de Lisboa e as institui96es de ensino e 
investiga~o. 

4. RESULTADOS E CONCLUSOES 

Da analise da documenta9ao escrita recolhida e do que foi expresso em 
reuni5es plenarias e em entrevistas com os responsaveis das institui96es 
cientificas e de ensino superior ressaltam as seguintes observa96es. 

4.1 Lisboa concentra hoje uma fra~o elevada tanto do potencial cientifico 
e tecnol6gico nacional como da capacidade de forma~o superior do 
Pais. 

Cerca de 40% dos docentes do ensino superior publico (Universitario e 
Politecnico) trabalham em Lisboa. Cerca de 37% dos estudantes do 
ensino superior publico do Pais frequentam estabelecimentos de ensino 
em Lis boa. E ainda a Lisboa que pertencem 67% do pessoal e da 
despesa nacional em investiga~o cientifica e desenvolvimento 
tecnol6gico. Todos os Laborat6rios do Estado bern como a quase --totalidade do seu pessoal e da sua capacidade instalada situam-se 
igualmente em Lisboa. 

Estes indicadores fazem de Lisboa a unica regiao do Pais a disp<)r 
actualmente de niveis razoaveis de "densidade" de investiga~o 

cientifica e de forma~o superior. 

Citam-se os dados estatisticos oficiais disponiveis no momento do estudo 
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Embora moderadas em termos europeus, estas capacidades de 
forma<;ao superior e de investiga~o cientifica e tecnol6gica fazem com 
que Lisboa ocupe urn Iugar primacial nas redes de colabora<;ao 
cientifica e tecnica internacional em que o Pais participa. 

Tais capacidades fornecem ainda a Lisboa urn potencial relativamente 
elevado nos dominies da consultadoria, da assistencia tecnica e da 
forma~o profissional avan~da, sendo de sublinhar que as fun<;5es, no 
caso de Lisboa, se encontram estreitamente ligadas a actividade do 
sistema de ensino superior - com o qual partilham recursos humanos e 
materiais - e sao maioritariamente apoiadas e estimuladas pela 
actividade das unidades de investiga~o cientifica existentes na capital. 

4.2 Se os m1meros acima citados confirmam a grande riqueza de Lisboa, 
revelam tambem a existencia de assimetrias regionais que import:ara 
corrigir. Sera desejavel, por exemplo, dotar de pessoal qualificado as 
regi6es que se apresentam hoje mais carenciadas em recursos 
cientificos e tecnol6gicos, como sao os casos do Alentejo, Algarve, 
A<;ores e Madeira. Mas mesmo nesse processo de redu~o de 
assimetrias, Lisboa tern, tudo indica, urn papel importante a 
desempenhar. Com efeito, tal redu<;ao passa, muito provavelmente, 
quer por urn refor<;o do relacionamento entre as institui<;5es sediadas 
em Lisboa e as institui<;5es das regi5es mais carenciadas, quer pela 
progressiva atrac<;ao para aquelas zonas de alguns recursos ja 
disponfveis ou a gerar em Lisboa. 

4.3 Quase todas as Institui<;5es de Ensino Superior, Centres de 
Investiga<;ao e Laborat6rios de Estado contactados apresentam grande 
vitalidade e dinamismo, confmnando-se o capital que constituem para 
a cidade. 

De uma forma geral, os pianos de desenvolvimento das Escolas de 
Ensino Superior e alguns projectos ja elaborados ou em perspectiva 
apontam no sentido de uma maior diversifica~o no Ensino Superior 
em Lisboa, sendo de admitir que, nele, venham a adquirir importancia 
crescente a forma~o continua e a forma<;ao profissional, tendencia que 
encontramos claramente presente, no IST, no ISEG, no ISCTE, em 
quase todas as Faculdades da UNL e, em esbo<;o na pr6pria Faculadae 
de Letras da UL. E ainda possfvel que, nalguns casos, institui<;5es de 
Ensino Superior venham a chamar a si, pontualmente, fun<;5es 
propedeuticas, pr6prias do Ensino Secundano. 

4.4 No caso de algumas Faculdades entrevistadas - nomeadamente ISCTE; 
ISEG e IST da UTL; FCT e FRS da UNL -, como no de alguns 
Institutos Politecnicos - em particular, ISEL e ESCS -, a tendencia e 
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para urn aumento significative da actividade de ensino, com o 
correlative aumento do numero de discentes, docentes e de cursos de 
licenciatura. 

Em contrapartida , quase todas as Faculdades da UL, as Faculdades de 
Ciencias Medicas e de Economia da UNL ou ainda a Faculdade de 
Medicina Veterinana da UTL parecem mostrar uma tendencia para a 
estabiliza<;ao. 

Entre as que prevem maior expansao, praticamente s6 o IST admite 
como certa e a curto prazo, a cria~o de urn segundo p6lo que alguns 
dirigentes do Tecnico desejariam ver situado na Zona Oriental de 
Lisboa, pr6ximo, portanto, das instala<;6es que actualmente ocupam. 

Nas restantes Faculdades e Institutes Politecnicos, o seu crescimento e 
expansao estao previstos para dentro de Lisboa, mas nos espa<;os que ja 
ocupam - como sao os casos das Faculdades da UL, do ISEL e da 
ESCS - ou para fora de Lisboa, caso, em particular, da Universidade 
Nova de Lisboa que defmiu como area de expansao estrategicas das 
suas Faculdades o "Campus do Monte da Caparica". 

4.5 Em muitas das institui<;6es de ensino entrevistadas, a abertura ao 
exterior e efectiva. Noutras, encontra-se ainda no dominio das 
inten<;6es ou numa fase incipiente. Em contrapartida, a abertura ao 
exterior e urn tra<;o comum aos dois Laborat6rios do Estado e a todos 
os Centros de Investiga~o contactados. 

4.6 

Esta abertura e sensibilidade ao exterior caracterizam-se quer pela 
aten<;ao com que cada institui~o acompanha o evoluir da "procura", 
quer pela preocupa~o que cada uma mostra em responder, atraves de 
protocolos e contratos, a solicita~o que lhe sao dirigidas por entidades 
publicas e privadas. Mas manifesta-se tambem, no caso de algumas 
Escolas e no caso dos Laborat6rios do Estado, pela disponiblidade e 
tendencia para abrir os seus espa<;os e as suas instala<;6es a actividades 
culturais ou a presta~o de outro tipo de servi<;os que sirvam a 
popula~o da cidade. 

' A semelhan<;a do que acontecera nas reunifies plenarias, todas as 
institui<;5es contactadas manifestaram o maximo interesse e 
disponibilidade em estabelecer, nuns casos, e em alargar e refor<;ar, 
noutros, a colabora~o com a CML. 

Ficou todavia claro - mesmo no caso das institui<;5es em que as 
rela<;5es de colabora<;ao com a Camara de Lisboa sao mais fortes e 
institucionalizadas, de que e exemplo o LNEC - que a iniciativa na 
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4.7 

4.8 

defini<;ao das possfveis areas e ac<;6es de coopera<;ao teria de competir 
a Camara. 

De uma forma geral, as institui96es universita.rias e cientfficas esperam 
cia Camara de Lisboa uma maior e melhor clarifica<;ao de intens5es e 
objectivos no que se refere a niveis, domfnios e temas de colabora<;ao, 
nao enjeitando, no entanto, cooperar na sua defmi<;ao desde que tal 
lhes seja solicitado pela Camara. 

Apesar de ter sido dificil a muitas das institui<;6es contactadas defmir 
sugest6es concretas de colabora<;ao, chama-sea aten<;ao, em particular, 
para as propostas apresentadas pelo CISEP e CIRIUS (Centros de 
Investiga<;ao sediados no ISEG), para as potencialidades definidas pelo 
CIDEC e pelo IST, para o plano apresentado pela Faculdade de Letras 
da UL e para novas propostas de colabora<;ao referidas pelo LNEC. 

Algumas das institui<;6es contactadas, como a FEPASC, IST, CIDEC, 
LNEC, Faculdade de Medicina Veterina.ria, esperam claramente o 
empenho e o apoio da Camara na resolu<;ao de alguns dos problemas 
de instala<;6es presentes ou futuras e que, no caso do IST, englobam o 
das residencias para estudantes. No caso particular da Universidade de 
Lisboa, o seu Reitor espera o apoio e empenho da Camara na 
resolu<;ao de problemas ligados ao ordenamento da Cidade 
Universita.ria. 

' A excep<;ao dos Institutos Politecnicos e dos Laborat6rios do Estado 
que ja possuem canais institucionais de dia!ogo pennanente com a 
Camara Municipal, a maioria das restantes Institui<;6es de Ensino e 
Centros de Investiga<;ao relacionam-se com a Camara de forma 
irregular e quase acidental. 

Implicitamente, nuns casos, explicitamente, noutros, a maior parte das 
institui<;6es - mesmo algumas das que ja possuem canais institucionais, 
caso do LNEC - tende a considerar que seria desejavel criar fonnas de 
relacionamento duradouras. As opini6es divergem, porem, quanto ao 
tipo de estrutura a criar. 

Em primeiro Iugar, a f6nnula "forum permanente" deparou com 
algumas resistencias. Ao contrario, a ideia de defini<;ao, por parte da 
CML, de urn interlocutor privilegiado para o sector cientffico e de 
ensino superior acabaria por encontrar maior receptividade. 

A ideia do "forum pennaoente" englobava, por um !ado, a realiz.o~io de reunilles alargadu em que estives.em 
preaentea todos oa respollMveia du institui~llea univenitiriaa e c:ientlfic:as; por outro, grupoa de trabalho mistoa de 
dun~io e man<bto determinadoa. 
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Em segundo Iugar, se ha responsaveis que advogam que, do lado das 
Universidades, as rela96es devem ser centralizadas, fazendo daf 
decorrer a sua eficacia, outros rejeitam liminarmente este tipo de 
relacionamento, defendendo que os interlocutores da Crunara devem 
ser nao s6 as reitorias, mas tambem as Faculdades e as Escolas. 

5. RECOMENDACOF.S 

Tendo em conta tudo o que se disse nos pontos anteriores e deixando em 
suspenso, por agora, o problema mais vasto da correc9ao das assimetrias 
regionais at:ras assinalado e a necessidade de equacionar tambem o 
desenvolvimento da Area Metropolitana de Lisboa, parece indubitavel que 
dois eixos surgem como centrais no desenvolvimento e afirma9ao da cidade: 
a valoriza~o dos recursos humanos e materiais de indole cientffica, 
tecnol6gica e de forma~o avan~da disponiveis na Capital; o refor90 da sua 
incorpora~o no processo do planeamento estrategico de Lisboa. 

0 Instituto de Prospectiva prop<)s, assim, a CML a ado~o das seguintes 
linhas de orienta~o e iniciativas concretas: 

5.1 Apoio h Expansao das Actividades de Investiga~o Cientifica e 
Tecnol6gica, de Forma~o Superior e de Difusao Cientifica. 

No domfnio da expansao das actividades de investiga~o e de forma9ao 
superior, apontavam-se, como forma de responder a maior procura 
naqueles domlnios e, simultaneamente, como forma de valorizar a 
recupera~o de zonas da cidade em transforma~o, as seguintes 
iniciativas: cria~o de urn novo p6lo de Ensino Superior, de Forma~o 
Profissional e Investiga~o Cientifica e Tecnol6gica integrado no 
desenvolvimento da Zona Oriental; cria~o ou recupera~o de 
instala96es para novos complexos de unidades de investiga~o, em 
outras areas da cidade; cria~o de novas residencias para estudantes do 

• • ensmo supenor. 

No campo especifico da difusao da cultura cientifica, sugeria-se a 
dinamiza~o e lan9affiento de urn espa90 de Descoberta Cientifica 
destinado ao grande publico e as Escolas; a instala~o de bibliotecas
videotecas de indole cientifica e cultural; a renova9ao dos museus e 
parques existentes em Lisboa, refor9ando as suas componentes 
culturais e cientifica. 
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5.2 Apoio a Crescente Participa~o das Institui~oes Cientfficas, 
Tecnol6gicas e de Forma~o Superior na Vida da Cidade. 

Esta participa~o crescente poderia ser obtida atraves de dois grandes 
conjuntos de iniciativas. 

No primeiro conjunto, de fndole institucional, situavam-se a cria~o, 
por iniciativa da CML, de urn quadro apropriado para o dia.Iogo 
regular - consulta e programa~o de actividades - entre a CML e as 
Institui~s Cient!ficas, Tecnol6gicas e de Ensino Superior de Lisboa; 
a explicita~ao, no programa municipal, das actividades de investiga~o 
de interesse para a cidade, a executar directamente, por encomenda, ou 
por concurso aberto a iniciativa tematica dos proponentes; a 
correspondente abertura de uma linha de financiamento por projectos; 
o estabelecimento de maior mimero de protocolos entre a CML e as 
institui~Oes cientificas e de fonna~o superior de Lisboa, bern como a 
sua divulga~o e controlo de execu~o. 

no segundo conjunto, em que as iniciativas teriam sobretudo valor de 
demonstra~o, sugeria-se a cedencia de urn edif!cio em Lisboa as 
Sociedades Cientificas e lnstitui~Oes congeneres; a cria~o de uma 
unidade de investiga~ao cientifica em materia de risco sfsmico (e outras 
eventuais catastrofes) que reunisse as competencias diversificadas de 
varias institui~ (LNEC, SGP, FCL, IST, etc.) e promovesse o seu 
melhor aproveitamento para a cidade. 

Como nota final, diriamos que, neste estudo, o resultado talvez mais 
significativo foi ele ter estado, de facto, na origem de urn autentico processo de 
abertura, dia.Iogo e envolvimento mutuo entre a CML e as institui~Oes 
cientfficas e de ensino superior sediadas em Lisboa. 
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5. REDE VIAruA E TRANSPORTES 

1. Breve Caracteriza~ao da situa~o de Referenda 

A degrada~o das condi<;5es do sistema de transportes constitui, porventura, o 
principal problema urbane. Com efeito essa degrada~o implicando uma redu~o global 
e generalizada dos niveis de acessibilidade no interior da cidade e nas suas rela<;5es com 
a Regiao envolvente imp5e a degrada~o da fun~o transporte/mobilidade, traduzindo
se em grandes perdas de tempo no transporte, generalizadas a todas as suas 
componentes. 

Esta situa<;ao, decorre da dinamica de evolu<;ao do sistema nos ultimas decadas nas suas 
duas principais componentes: a oferta e a procura. 

Em termos de oferta proporcionada pelo sistema de transportes da cidade no que se 
refere a Rede Viana Principal da cidade, constata-se que esta apresenta uma estrutura 
radio-concentrica parcial, porque limitada pelo Tejo, constituindo a Baixa, centro , 
tradicional da cidade, o polo do radio concentrico. E uma estrutura incompleta por falta 
de continuidade dos eixos concentricos, nao existindo circulares contfnuas de grande 
capacidade, o que restringe a fun~o de distribui<;ao concentrica de tni.fego. 

De referir ainda, a descontinuidade da capacidade que ocorre ao Iongo dos eixos radiais 
de penetra~o, na transi<;ao do exterior para o interior da cidade. 

0 sistema pesado regional de transportes publicos apresenta igualmente uma estrutura 
radial, com p61o na Baixa, assentando, no essencial em: 

• Tres linhas de caminho de ferro - Cascais, Sintra e Azambuja (Norte) -, sem 
conexao entre elas e desligadas da rede de metropolitano; 

• Quatro corredores fluviais - Cacilhas/T.Pa<;o - C. Sodre, Seixal/T. Pa<;o, 
Barreiro/T. Pa<;o e Montijo/T. Pa<;o - ~bern desconectadas da rede de 
metropolitano. 

A rede de metropolitano e constituida por tres eixos de tipo radial. Nao existe qualquer 
eixo circular pesado de transporte publico no interior da cidade, sendo essa fun~o 
assegurada apenas pelo sistema de electricos nas circulares mais internas e pelo sistema 
de autocarros urbanos nas circulares urbanas exteriores. 

Em suma, o sistema de transportes publicos urbanos e regionais e bastante rico, porque 
diversificado em termos de modos de transportes presentes, mas mal coordenado 
porque desintegrado na generalidade das suas varias componentes. 
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Em segundo Iugar, se ha responsaveis que advogam que, do lado das 
Universidades, as rela~ devem ser centralizadas, fazendo da{ 

decorrer a sua eficlcia, outros rejeitam liminarmente este tipo de 
relacionamento, defendendo que os interlocutores da Cfunara devem 
ser nao s6 as reitorias, mas tambem as Faculdades e as Escolas. 

5. RECO.MENDA<;OES 

Tendo em conta tudo o que se disse nos pontos anteriores e dei.xando em 
suspenso, por agora, o problema mais vasto da corn~c~o das assimetrias 
regionais at:r.is assinalado e a necessidade de equacionar tambem o 
desenvolvimento da Area Metropolitana de Lisboa, parece indubitavel que 
dois ei.xos surgem como centrais no desenvolvimento e afinna<;ao da cidade: 
a valoriza<;ao dos recursos humanos e materiais de indole cientifica, 
tecnol6gica e de fonna~o avan<;ada disponiveis na Capital; o refor<;o da sua 
incorpora~o no processo do planeamento estrategico de Lisboa. 

0 Instituto de Prospectiva prop<)s, assim, a CML a ado~o das seguintes 
linhas de orienta<;ao e iniciativas concretas: 

5.1 Apoio a Expansao das Actividades de Investiga~o Cientffica e 
Tecnologica, de Forma~o Superior e de Difusao Cientffica. 

No dominio da expansao das actividades de investiga<;ao e de fonna~o 
superior, apontavam-se, como fonna de responder a maior procura 
naqueles dominios e, simultaneamente, como fonna de valorizar a 
recupera<;ao de zonas da cidade em transfonna<;ao, as seguintes 
iniciativas: cria<;ao de urn novo p6lo de Ensino Superior, de Fonna<;ao 
Profissional e Investiga<;ao Cientifica e Tecnol6gica integrado no 
desenvolvimento da Zona Oriental; cria<;ao ou recupera<;ao de 
instala<;Oes para novos complexos de unidades de investiga<;ao, em 
outras areas da cidade; cria<;ao de novas residencias para estudantes do 

• • ensmo supenor. 

No campo especifico da difusao da cultura cientifica, sugeria-se a 
dinamiza<;ao e lan<;amento de urn espa<;o de Descoberta Cientifica 
destinado ao grande publico e as Escolas; a instala<;ao de bibliotecas
videotecas de indole cientifica e cultural; a renova<;ao dos museus e 
parques existentes em Lisboa, refor<;ando as suas componentes 
culturais e cientifica. 
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5.2 Apoio a Crescente Participa~o das Institui~oes CientffiCJJs, 
Tecno16gicas e de Forma~o Superior na Vida da Cidade. 

Esta participa~o crescente poderia ser obtida atraves de dois grandes 
conjuntos de iniciativas. 

No primeiro conjunto, de fndole institucional, situavam-se a cria~o, 
por iniciativa da CML, de urn quadro apropriado para o dialogo 
regular - consulta e prograrn~o de actividades - entre a CML e as 
Institui¢es Cientificas, Tecnol6gicas e de Ensino Superior de Lisboa; 
a explicita~o, no programa municipal, das actividades de investiga~o 
de interesse para a cidade, a executar directamente, por encomenda, ou 
por concurso aberto a iniciativa tematica dos proponentes; a 
correspondente abertura de uma linha de financiamento por projectos; 
o estabelecimento de maior m1mero de protocolos entre a CML e as 
institui~6es cientificas e de forma~o superior de Lisboa, bern como a 
sua divulga~o e controlo de execu~o. 

no segundo conjunto, em que as iniciativas teriam sobretudo valor de 
demonstra~o, sugeria-se a cedencia de urn edif!cio em Lisboa as 
Sociedades Cientificas e Institui¢es cong6neres; a cria~o de uma 
unidade de investiga~o cientifica em mat6ria de risco s{smico (e outras 
eventuais catastrofes) que reunisse as competencias diversificadas de 
vanas institui¢es (LNEC, SGP, FCL, IST, etc.) e promovesse o seu 
melhor aproveitamento para a cidade. 

Como nota final, diriamos que, neste estudo, o resultado talvez mais 
significativo foi ele ter estado, de facto, na origem de urn autentico processo de 
abertura, dialogo e envolvimento mutuo entre a CML e as institui~5es 

cientificas e de ensino superior sediadas em Lisboa. 
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5. REDE VIAruA E TRANSPORTES 

1. Breve Caracteriza~o da situa~o de Referenda 

A degrada~o das condi¢es do sistema de transportes constitui, porventura, o 
principal problema urbano. Com efeito essa degrada~o implicando uma redu~o global 
e generalizada dos niveis de acessibilidade no interior da cidade e nas suas relact6es com 
a RegHio envolvente imp<>e a degrada~o da fun~o transporte/mobilidade, traduzindo
se em grandes perdas de tempo no transporte, generalizadas a todas as suas 
componentes. 

Esta situa9ao, decorre da dinfunica de evolu~o do sistema nos ultimas decadas nas suas 
duas principais componentes: a oferta e a procura. 

Em termos de oferta proporcionada pelo sistema de transportes da cidade no que se 
refere a Rede Viana Principal da cidade, constata-se que esta apresenta uma estrutura 
nidio-concentrica parcial, porque limitada pelo Tejo, constituindo a Baixa, centro , 
tradicional da cidade, o polo do radio concentrico. E uma estrutura incompleta por falta 
de continuidade dos eixos concentricos, nao existindo circulares contfuuas de grande 
capacidade, o que restringe a fun~o de distribui~o concentrica de tnifego. 

De referir ainda, a descontinuidade da capacidade que ocorre ao Iongo dos eixos radiais 
de penetra~o, na transi~o do exterior para o interior da cidade. 

0 sistema pesado regional de transportes publicos apresenta igualmente uma estrutura 
radial, com p61o na Baixa, assentando, no essencial em: 

• Tres linhas de caminho de ferro - Cascais, Sintra e Azambuja (Norte) -, sem 
conexao entre elas e desligadas da rede de metropolitano; 

• Quatro corredores fluviais - Cacilhas/T.Pacto - C. Sodre, Seixal/T. Pa90, 
Barreiro/T. Pacto e Montijo/T. Pac;o - ~bern desconectadas da rede de 
metropolitano. 

A rede de metropolitano e constituida por tres eixos de tipo radial. Nao existe qualquer 
eixo circular pesado de transporte publico no interior da cidade, sendo essa fun~o 
assegurada apenas pelo sistema de electricos nas circulares mais intemas e pelo sistema 
de autocarros urbanos nas circulares urbanas exteriores. 

Em suma, o sistema de transportes publicos urbanos e regionais e bastante rico, porque 
diversificado em termos de modos de transportes presentes, mas mal coordenado 
porque desintegrado na generalidade das suas vanas componentes . 

• 
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A falta de investimento, na decada de 80, no sistema de transportes publicos 
urbanos/regionais, da responsabilidade da Administra~ Central atraves das 
respectivas empresas publicas - CP, METRO, CARRIS -, nao permitiu corrigir 
nenhuma das distor~Oes do sistema de transportes. Pelo contnirio, o pouco investimento 
verificado contribuiu para desequilibrar o sistema existente: prolongamento para Norte 
das "antenas" do Metro. 

Esta situa<;ao foi acompanhada por investimentos em acessos rodovianos regionais de 
grande capacidade: contru<;ao da Radial da Buraca, Auto-Estrada de Loures, Auto
Estrada de Cascais. Privilegiaram-se pois, OS acesso radiais a cidade, em termos de 
capacidade e velocidade, nao havendo contrapartidas dessas melhorias no interior da 
cidade, quer em termos de eixos radiais, quer em termos de eixos de distribui<;ao 
concentrica, isto e, constru<;ao de novas circulares (CRIL) e 3a Circular ou fecho de 
circulares incompletas- caso da 2a Circular. 

Do lado da procura de transportes a evolu~ao verificada na ultima decada decorre 
essencialmente de dois tipos de fen6menos: 

• Aumento dos mveis de mobilidade, em consequencia do desenvolvimento 
econ6mico e aumento do nivel de vida associado que, conjugado com o aumento 
das taxas de motoriza~o e das taxas de utiliza<;ao do autom6vel, se traduziu numa 
utiliza<;ao mais acentuada do autom6vel privado nas desloca~Oes urbanas regionais; 

• Altera~o acentuada da estrutura espacial da procura de transportes, decorrente 
da transferencia, ao longo da decada, de popula<;ao da cidade para os sectores 
regionais evolventes com aumento dos volumes de emprego na cidade. No interior 
desta, registou-se ainda uma expansao da zona central da cidade para Norte, ao 
Ion go do eixo direccional de terciario - Baixa - Ava Liberdade - Marques de 
Pombal - Saldanha - Ava Republica -, com grande crescimento de emprego, 
verificando-se actualmente que 0 "polo" geometrico da estrutura radio concentrica -
a Baixa - ja nao coincide com o "polo" funcional da cidade que e actualmente 
constituido por uma area muito mais alargada e descentrada para Norte, definida no 
PDM como a Zona Central da cidade. -

A conjuga<;ao deste dois tipos de fen6menos traduziu-se num crescimento acentuado 
dos volumes de trafego penetrante dianamente na cidade, com aumento significativo da 
quota do transporte individual na reparti~o modal. 

Nestas condi~Oes, os sistemas de circula~o e estacionamento da cidade de Lisboa 
atingiram elevados niveis de degrada~ao das condi~Oes de opera~ao: 

• Parte muito significativa da rede viana principal encontra-se em funcionamento 
muito instavel, que se torna ca6tico ou completamente ca6tico nos periodos de 
ponta. As redes secundarias e local, ao nfvel das malhas apresentam-se com 
funcionamento degradado. 
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• 0 sistema de estacionamento apresenta urn funcionamento completamente 
degradado em quase toda a cidade, sendo crfticos todos os sectores com densidades 
medias ou elevadas de ocupa~o. 

-

. 
Figura2 • Evol~o dos Fluxos Pendulares Potenciais Gerados/Atrafdos 

(Casa-Trabalho) na AML, por Sector Regional. 1981-1991 

. . ® 

• • 1991 

10'~·· 

Figura 3 - Evoluc;ao dos Fluxes Pendulares Potenciais Atraidos 
por Corea Urbana da Cidade. 1981-1991 
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2. 0 Conceito de Ordenamento do Sistema de Transportes proposto. 

0 conceito de ordenamento que se prop5e para o sistema de transportes urbanos da 
cidade de Lisboa apoia-se nas principais conclus5es do diagn6stico efectuado e tern em 
conta a estrategia urbanistica desenvolvida no quadro do Plano Estrategico. 

Procura-se tirar partido da multiplicidade de componentes do sistema e das respectivas 
potencialidades e limita¢es, e consideram-se os principais investimentos, em curso e 
previstos a curto/medio prazo, da CML e dos vanas intervenientes no sistema- JAE e 
Operadores de Transportes: em particular, CP, Metropolitano de Lisboa e Carris. 
Referem-se em particular os seguintes: 

Ao nivel da rede viana: 

CML 

JAE 

Ao nivel das redes ferroviarias: 
CP 

METRO 

Via Norte- Sul (em execu~ao) 
Av. Central de Chelas (em execu~ao) 

CRIL (parcial mente em execu<;ao) 
Radial da Pontinha 
Radial de Odivelas 

Desnivelamento completo do n6 da linha 
de Sintra com a linha de Cintura em 
Campolide e integra~ao da explora~o da 
linha de Sintra com a Cintura (em 
execu~ao) 
Nova linha ferroviana para a margem Sul 
(prevista a medio prazo) 

Extens5es para Sul, Cais do Sodre e T. 
Pa~o com conexres a CP - linha de _ 
Cascais e servi~os sub-urbanos da 
Azambuja e ao sistema fluvial 
Extensao para Norte, Campo Grande, ja 
em servi~o, e Pontinha (em execu~o) 
Descone<;6es da Rotunda e extensao ate 
ao Rato. 

Destacam-se, para o desenvolvimento do conceito, dois objectivos fundamentais: 

• Assegurar a acessibilidade entre Lisboa e a AML como condi~o das rela¢es casa
trabalho; 
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• Melhorar a mobilidade na area central como condi~o das rela(f6es funcionais 
exigidas pelo centro da cidade. 

Tendo em conta a estrutura actual, hierarquia e caracterfsticas da rede viaria urbana da 
cidade prop6e-se uma nova estrutura viaria resultante do completamento da actual, 
nidio-concentrica, em sobreposi~o com urn sistema reticulado defmido, a poente pela 
via Norte-Sul/ AE Loures, a nascente pela Ava Central de Chelas/ AE do Norte e a 
norte pela 2° Circular. Este reticulado, que se desenvolve na zona da "Charneira 
Urbana" entre a area central e a coroa de transi~o, marca a passagem da rede viaria 
arterial, de grande capacidade e assegurando boas liga<!Oes dos sectores regionais a 
cidade, para a rede viaria principal da cidade, constituida pelas principais avenidas 
urbanas, com grandes restri<f6es de capacidade decorrentes das respectivas 
caracterfsticas fisicas. 

No interior desse reticulado, as condi(f6es de acessibilidade intema estao muito 
degradadas, fruto da satura~o do sistema de circula~o, de estacionamento e de 
transportes publicos. Tal situac;ao, decorrente da falta de capacidade para responder aos 
elevados volumes de procura de transporte, - que se tern vindo a transferir 
progressivamente para o transporte individual em virtude das insuficiencias do 
transporte colectivo -, nao rem solu~o no quadro da actual rede viaria e sistema de 
estacionamento, exigindo a conten(fao do volume de veiculos que entram diariamente na 
zona. 

A partir das potencialidades do sistema global de transportes - a rede pesada de 
transportes urbanos desenvolve-se no interior da area central, localizando-se os 
principais terminais do Metropolitano na charneira de transi~o, onde tern importantes 
interfaces com o sistema ferroviario regional Oinha de cintura) - concebeu-se a 
transic;ao do sistema viario arterial para o sistema viario principal da cidade, atraves da 
ruptura de carga na rede viaria e transferencia dos passageiros para os modos urbanos 
pesados. 

Esta ruptura de carga pode ser obtida pela politica de estacionamento, atraves da 
criac;ao de grandes parques dissuassores na charneira de transic;ao, junto aos tenninais e 
esta(f6es do metropolitano e de electrico modemo (Alcantara, Sete Rios, Amoreiras, 
Campo Grande, Colegio Militar, Calvanas, Olivais/Chelas), em simultaneo com a 
tarifa~o do estacionamento na area central. 

Seria possivel nestas condi(f6es limitar a utiliza(faO do autom6vel privado no interior da 
area central, atraves da compressao dos varios estratos da procura e em particular da 
procura casa-trabalho, principal bloqueamento, durante o dia, do eficaz funcionamento 
do sistema de circula~o e de estacionamento no interior da zona central da cidade. 
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Figura 4 _ - TrcHego de Passageiros Penetrante na Cidade.( 103 passag.) 
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Figura 5 - Evolu~ao dos volumes de Trafego penetrante na Cidade. 
1975-1991 
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Este conceito exige, simultaneamente: 

• A expansao dos modos pesados de transportes urbanos, metropolitano e electrico 
articulado por fonna a completar, adequadamente, em termos de cobertura 
territorial e em tennos de capacidade/velocidade de transporte, o actual sistema, 
que se desenvolve, predominantemente, no interior da area central da cidade. 

• A integra~o ffsica do vanos componentes modais atraves da cria~o duma rede 
adequada de interfaces de transportes no interior da cidade, com particular 
incidencia nas conex6es entre redes pesadas (interfaces de 1° nivel), no interior da 
area central e na chameira urbana. 

Na area central a fun<taO transporte/mobilidade, particularmente para as desloca<tOes 
casa-trabalho sera garantida, fundamentalmente, pelos sistemas pesados de transporte 
publico, que devem garantir boas conex6es, na chameira urbana, com o sistema 
regional de transportes publicos - rede ferroviaria, rede fluvial e eix.os pesados de 
autocarros e como sistema viano arterial. 0 espa<to publico (avenidas e pra<ta5) da area 
central, actualmente sobressaturado de autom6veis podeni ser devolvido as suas fun<t6es 
originais de espa<to urbano qualificado. 

Neste conceito torna-se vital a expansao do sistema de transportes urbanos pesados e a 
cria~o/aperfei<toamento duma rede de interfaces que garanta adequadamente as 
conex6es de transportes. Assim, a zona das Amoreiras/Campo de Ourique e a Zona 
Oriental da cidade (Chelas I Olivais) devem vir a dispor de servi<tOS de metropolitano 
ou electrico moderno, com liga<t6es a actual rede de Metro ou atraves de novas linhas 
de electrico, a criar, e cujo estudo e planeamento devem ser desenvolvidos. 

De igual modo, a rede de interfaces, a desenvolver na chameira urbana enos limites 
da area central, deverao ser objecto de estudo e conce~o em consonancia com a 
politica de estacionamento e de expansao da rede de transportes publicos. 

-
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6. COMPONENTES AMBIENTAIS URBANAS/ESTRUTURA 

VERDE 

Fazer de Lisboa uma cidade atractiva para viver e trabalhar, urn dos grandes 
objectives do Plano Estrategico, exige a adop~o de medidas concretas de 
salvaguarda e valoriza<;ao do patrim6nio ambiental e hist6rico da cidade, a 
reabilita~o dos tecidos construfdos e dos sftios notaveis e a revitaliza~o 

ecol6gica da cidade. A melhoria das condic;6es de vida das populag6es e a 
capacidade competitiva, futura, de Lisboa dependem, em muito, do que neste 
dominio se fizer. 

-1. COMPONENTES AMBIENTAIS URBANAS 

1. 0 Plano Estrategico de Lisboa definiu como area prioritaria das politicas 
municipais a "valorizac;ao da qualidade ambiental e o patrim6nio de Lisboa". 
A questao do ambiente urbano foi assim tomada como uma das novas 
dimensoes do ordenamento urbanfstico, na linha do que ja se defendia no 
Livro Verde do Ambiente Urbano, editado pela CCE em 1990. 

Mas o ambiente urbano e, como entao se reconheceu, "muito mais que o 
verde" : passa pela conjuga<;ao de pol!ticas e acc;6es em areas que vao do 
transite a gestao urbanfstica, do patrim6nio ao tratamento do espac;o publico, 
do saneamento basico a protecgao civil. 

0 Plano Estrategico propunha consubstanciar estas preocupac;6es numa Carta 
do Ambiente Urbano de Lisboa, que deveria traduzir-se em propostas e 
programas nos seguintes dominios : 

- espagos publicos 
- estrutura verde da cidade 
- ar, agua, ruido, limpeza 
- reabilitagao dos ediffcios 
- qualidade estetica e arquitect6nica das construgoes 

2. 0 desenvolvimento dos trabalhos do PDM, inspirado nas estrategias definidas 
no PE e na analise das tendencias marcantes na transforma<;ao da cidade, 
levou a concepc;ao dum modelo urbano que privilegiou dois grandes 
conjuntos de informagao: 
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a inventaria~ao sistematica do patrim6nio edificado ,ja que na cidade 
ele estava a ser descuidado e descaracterizado, com graves consequencias 
na qualidade e beleza do tecido urbano 

o aprofundamento dos estudos relativos a Estrutura Verde, concebida nao 
mais como uma especie de resfduo mas como urn contfnuo essencial para 
que Lisboa seja habitavel. Continuo que devera prolongar-se pelas zonas 
de Reserva Agricola e Ecol6gica delimitadas nos concelho limitrofes e 
articular-se com toda a area abrangida pelo estuano do Tejo. 

3. Nao podemos pois ignorar que o espa~o urbano, embora se nos apresente 
como uma sobreposi~o de sucessivas interven~6es artificiais, tern subjacente 
urn meio natural que continua a precisar de viver e do qual depende tambem 
a nossa vida. A qualidade do ar, da agua e do solo, amea~adas em meio 
urbano pela concentra<;ao de factores poluentes, sao hoje reconhecidamente 
assumidas como questoes prioritarias na gestao duma cidade. 0 combate a 
todas as formas de polui~o, incluindo a polui~o visual, que tanto contribui 
para descaracterizar certas zonas urbanas, e indissociavel duma verdadeira 
gestao ambiental urbana. 

0 nosso ordenamento juridico procurou dar resposta a protec~o ambiental 
atraves da generaliza<;ao da obrigatoriedade de delimitar a Reserva Ecol6gica 
Nacional em todos os instrumentos de ordenamento territorial, em particular 
nos PDM's. Mas num caso como ode Lisboa, em que a totalidade do espa~o 
abrangido e considerado "espa~o urbano", nao se aplicam as disposi~oes dos 
decretos-lei 93/90, de 19 de Mar9o, e 213/92, de 12 de Outubro, que 
regulamentam a delimita~ao da REN . 

A dispensa de cumprir o formalisrno legal exigido pela REN nao exime 
porem Lisboa da responsabilidade de cuidar do seu ambiente natural. Foi 
preciso inventar urn novo dispositivo, adaptado as exigencias duma grande 

' cidade. E assim que surge a planta das Componentes Ambientais Urbanas 
(designa<;ao mais rigorosa que a anterior Carta do Ambiente Urbano). 

4. 0 ambiente urbano tern valores especificos que ultrapassam a defesa do meio 
natural. A cultura urbana e tambern feita da acumula9ao de certos 
testernunhos e sinais , produzidos pelo homem e de grande valor, que ha que 
preservar. A defesa do patrim6nio, a rnanuten~o de nucleos e zonas 
hist6ricas, a salvaguarda ate de vestfgios duma vida rural residual na periferia 
da rnalha urbana lisboeta fazem parte do que se quer para Lisboa. Ignora-lo 
seria contibuir para disfun<;oes e desequilibrios, ou rnesrno rupturas, como 
nalguns casos ja se esta a verificar ( desde a devastadora degrada<;ao e 
desrespeito pelo espa~o publico "devorado" pelo estacionamento particular, 
ate as cheias que cada chuvada mais forte vai provocando, num solo urbano 
crescentemente impermeabilizado). 
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Se tudo esta ligado nesta especie de "eco-sistema predominantemente 
artificial II que e a cidade, e metodologicamente necessano identificar as 
componentes determinantes da qualidade ambiental que se pretende melhorar. 
Este foi o trabalho inovador que o PDM desenvolveu, com os 
imprescindfveis contributes da Carta do Patrim6nio e da Carta Verde, 
inventariando nove Componentes Ambientais Urbanas cartografadas na 
Planta 2, que faz parte integrante da Planta de Ordenamento exigida pelo 
Decreto-lei n° 69/90 par os PDM's. 

Dada a importancia defendida para o ambiente urbane neste PDM, as 
Componentes Ambientais Urbanas, que de certo modo suprem e ampliam o 
papel que normalmente e desempenhado pelas RAN e REN, sao integradas 
na Planta de Ordenamento e nao na Planta de Condicionantes. Por outro 
lado, o Regulamento estipula que as regras correspondentes prevalecem 
sempre sobre as regras de edificabilidade restantes. Pretende-se deste modo 
refon;ar a permanencia destes condicionantes no constante devir da cidade. 
0 urbanismo mais flexfvel que se defende nao significa que nao tenha de 
haver panlmetros relativamente constantes, como sao os que pretendem, 
simultaneamente, garantir o equillbrio ecol6gico e preservar as marcas dum 
passado que tanto contribui para a especificidade do ambiente urbano de 
Lisboa. 

5. As Componentes Ambientais Urbanas incluidas neste PDM sao nove: 

- a Estrutura Ecol6gica Urbana 
- as Areas Construidas integradas na Estrutura Verde, a 

preservar 
- os Logradouros integrados na Estrutura Verde, a 

preservar 
- os Conjuntos Urbanos Singulares 
- os Espa~os Publicos Ribeirinhos 
- os Sistemas de Vistas 
- os Nucleos Urbanos de Interesse Hist6rico e Azinhagas 
- a Zona de Risco da Zona Industrial de Cabo Ruivo 
- a Zona de Maior Risco Sfsmico 

Para melhor interpreta~ao cartognifica, subdividiram-se estas Componentes 
Ambientais em dois grandes grupos: as que sao predominantemente 
relacionadas como equilfbrio ffsico e bioffsico, como a Estrutura Ecol6gica e 
as areas nela integradas a preservar, que estao representadas na Planta 21. As 
restantes integram factores valorizantes e factores de risco e estao 
representadas na planta 2II. 

6. Uma correcta articula~ao da base natural com os valores construidos, sem 
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esquecer a aten~ao as vulnerabilidades face aos principais riscos (acidentes 
industriais, sismos ) e pois a chave da defesa da qualidade ambiental a nivel 
do PDM : mais respeito pelo passado, mais cautela e responsabilidade 
perante o futuro. 

Mas e evidente que a implementa~ao da planta das Componentes Ambientais 
Urbanas nao sera facil nem esgota a iniciativa municipal em termos de 
ambiente urbano. Ela devera ser entendida como uma especie de base do 
contrato que o municipio deve propor a todos os cidadaos para melhorar o , 
ambiente urbano. E decisivo que fique desde ja claro para todos que 
salvaguardar o futuro, num contexto ambiental amea~do por tantos factores 
de degrada<;ao, e uma responsabilidade colectiva. 

7. Sera pois necessano, nao apenas uma grande coopera~ao inter-institucional e 
com os cidadaos, mas tambem o lan~mento de iniciativas complementares 
desta para melhorar o ambiente urbano. Recordamos algumas: 

- desenvolver a futura Carta do Patrim6nio e divulga-la por forma a que 
os lisboetas conh~m e defendam cada vez mais o melhor que a cidade 
tern 

- implementar os projectos de espa~os publicos e os estudos de 
panoramicas urbaoas a que se refere o Regulamento do PDM. Estes 
serao ao nivel do desenho urbano os instrumentos privilegiados da 
compatibiliza~o de condicionantes que resultam das varias plantas do 
PDM , que muitas vezes nao sera facil nem consensual 

- lan<;ar uma base de dados grafica, fotografica e filmica sobre os espa~os 
publicos da cidade, lacuna que os actuais arquivos tecnicos municipais nao 
preenchem senao de forma esporadica e que sera a grande base de trabalho 
dos projectos de espa<;os publicos e da avalia~ao da qualidade visual do 
tecido urbano . 

8. A Estrutura Ecol6gica Urbana 

A planta das Componentes Ambientais Urbanas ( planta 2 I ) inclui, como 
vimos, os condicionantes ffsicos e bioffsicos : nela se integram a Estrutura 
Ecol6gica Urbana, as Areas edificadas integradas na Estrutura Verde a 
preservar e os Logradouros nas mesmas condi~5es. 

A Estrutura Ecol6gica Urbana diz respeito aos principais eco-sistemas 
subjacentes ao tecido urbano. Delimitaram-se aqueles que apresentam maior 
sensibilidade ou relevancia para garantir o equihbrio bioffsico do "todo" 
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urbana. Sao eles: 

- o sistema humido 
- o sistema seco 
- os corredores 

8.1. 0 sistema humido e o sistema seco 

0 sistema ht1mido cobre as areas correspondentes a linhas de drenagem 
pluvial existentes a ceu aberto e areas adjacentes, bacias de rece~o de aguas 
pluviais, lagos e charcos. No fundo sera o que podemos identificar, em 
linguagem corrente, como " o caminho das aguas", cuja 16gica deve ser 
respeitada sob pena, quer de grande empobrecimento do nivel freatico, quer 
de perturba~oes da drenagem das aguas da chuva, com consequente risco de 
inunda~oes nos pontos mais baixos ou alagadi~os da cidade. 

De futuro, devera complementar-se a liga~ao deste "sistema humido" com a 
faixa ribeirinha do estuario. Sera tambem vantajoso associar ao sistema 
humido superficies lfquidas , como lagos ou tanques, que melhorarn o seu 
funcionamento e ajudam a visualizar para o cidadao comum a importancia da 
agua e da sua presen~a na cidade. 

No Regulamento fixam-se as ocupa¢es possiveis no sistema humido, que sao 
fundamentalmente as que se relacionam com espa~os verdes de grande 
u tiliza~ao. 

Quanto ao sistema seco, ele abrange uma superficie bastante mais vasta, 
coincidindo em grande parte com a Estrutura Verde Principal. Nela se 
incluem tambem as principais manchas de regime florestal ( cartografado na 
Planta de Condicionantes ), a exce~o de duas pequenas parcelas situadas no 
sistema humido ( na zona de Olivais e Chelas ). 

No sistema seco, sao permitidas ocupa~oes compativeis com espa~os verdes 
de mediae baixa utiliza~ao e integra~ao de vias e edificios. 

8.2. Os corredores 

A Estrutura Ecol6gica Urbana, alem dos sistemas humido e seco, inclui os 
corredores, em que se defende a implementa~ao de faixas arborizadas de 
protec~ao as vias com fins simultaneamente paisigfsticos, de liga~O entre OS 

sistemas humido e seco para garantia do continuo verde, e de redu~o das 
polui~oes sonora e visual. 

A manutenc;ao destes corredores , que conicidem com os principais vales ( 
Alcantara, Avenida da Liberdade, Almirante Reis e Chel~ .), permite ainda 
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que funcione o sistema de ventos e brisas que "limpa" o ar da cidade. 
Obstrui-los provocaria concentra<;5es de poluentes indesejaveis em certas 
zonas da cidade, aumento do nivel de poeiras e altera<;6es no pr6prio sistema 
de brisas. Para que Lisboa respire, os corredores tern de ser respeitados. 

Os usos previstos no Regulamento correspondem aos das infra-estruturas a 
que estao afectados. 

, 
8.3. Areas Integradas e Logradouros a preservar na Estrutura Verde 

9. 

' A medida que se caminha da periferia para o centro urbano, encontramos 
areas construidas consolidadas que devem ser mantidas no seio da Estrutura 
Verde, a fim de garantir a manuten<;ao das respectivas morfologias na cidade. 
A principal preocupa~o nessas areas, identificadas na Planta 2 I , sera 
interditar a constru<;ao nos espa<;os verdes envolventes, a excep<;ao de 
equipamentos de lazer e recreio ao ar livre, com plano de pormenor ou de 
espa<;os publicos. 

Quanto aos Logradouros, eles tern uma fun~o essencial de "respira~o" do 
solo da cidade, garantindo a permeabilidade deste sobretudo em zonas do 
casco consolidado, com malha urbana densa. A sua utiliza<;ao devera ser 
particularmete condicionada, impedindo-se que se transformem em zonas 
impermeabilizadas que agravarao a ja grande vulnerabilidade da cidade a 
drenagem das chuvas. 

A outra faceta das Componentes Ambientais Urbanas envolve, 
referiu, os factores valorizantes e os factores de risco . 

. , 
como Ja se 

Sao considerados factores valorizantes, na planta 2II, os seguintes: os 
Conjuntos Urbanos Singulares. os Espa<;os Publicos Ribeirinhos, os Nucleos 
Urbanos de Interesse Hist6rico e Azinhagas e ainda os Sistemas de Vistas. 

Em rela<;ao aos Conjuntos Urbanos Singulares e aos Nucleos de Interesse 
Hist6rico, a preocupa~o principal e preservar as caracteristicas 
arquitect6nicas e a imagem urbana correspondente, incluindo-se nesse sentido 
urn conjunto de regras no regulamento do PDM. A inclusao das Azinhagas 
visa preservar a liga<;ao tradicional dos arrabaldes lisboetas aos nucleos 
hist6ricos perifericos ainda existentes. 

Quanto aos Espa<;os Publicos Ribeirinhos, o objective e melhorar a liga~o 
da cidade com o rio e assegurar a maior frui<;ao da paisagem ribeirinha. Os 
usos que ai se prop6em serao sobretudo pedonais, devendo ser impedida a 
obstru<;ao de vistas entre estes espa<;os e o rio. 

A luminosidade ambiente, que e urn dos mais importantes ~spectos distintivos 
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do ambiente de Lisboa, nao seria o que e sem a presen~a da grande massa 
lfquida do Tejo. Melhorar a liga~o da cidade com o rio ultrapassa a pr6pria 
zona ribeirinha. Deixar que Lisboa se reveja no Tejo e uma conquista que 
beneficiara toda a cidade. 

Este objective ambicioso ira requerer uma grande coopera~o institucional 
entre todas as entidades que dalgum modo interferem na zona ribeirinha e no 
estuano do Tejo. 0 que vier a ser feito na zona da EXPO 98 tera urn 
caracter emblematico - e dai a grande responsabilidade que trara esta 
iniciativa e a necessidade dela se articular harmoniosamente com a restante 
gest.ao urbana de Lisboa, independentemente das competencias pr6prias que 
foram cometidas ao respective Comissariado. 

10. Devemos referir ainda os factores de risco que foram considerados 
Componentes Ambientais Urbanas. Sao eles: o risco de acidente maustrial 
grave, circunscrito a area industrial de Cabo Ruivo, onde sao formalmemte 
impedidas instala~oes de equipamentos ou servi<;os que provoquem 
aglomera<;oes de pessoas; e a zona de maior risco sfsmico da cidade, 
coincidente com a faixa ribeirinha, com algumas extens5es que abrangem 
nomeadamente a Baixa Pombalina. 

Nestas areas preve-se uma articula~ao estreita entre a gest.ao urbana e a 
Protec~o Civil, como nao pode deixar de ser. 

11. Deixamos para ultimo Iugar o Sistema de Vistas, tambem introduzido pela 
primeira vez no PDM de Lisboa. 

Lisboa e, como sabemos, uma cidade particularmente cenica. A sua 
topografia e localiza~ao, a forma como a malha urbana ocupa o sistema 
colinar, as largas faixas abertas pelos vales, a predominancia da massa da 
serra de Monsanto e a forte presen~ do estuano do Tejo constituem uma 
base ffsica unica, sobre a qual viveu toda a hist6ria da cidade. Dela se podem 
tirar efeitos panoramicos espectaculares ou pequenas surpresas inesperadas, 
quando se deambula por Lisboa. Mas o Sistema de Vistas e fragil e 
relativamente facil de destruir, ate por coloca~o inadequada de paineis 
publicitarios. Por isso se entendeu ser relevante integra-lo nas Componentes 
Ambientais Urbanas. 

Foram identificadas quatro categorias principais: os pontes dominantes, as 
cumeadas principais, os vales e a frente ribeirinha, dividida em dois sectores 
( o "gargalo" do estuano eo mar da Palha). 

Em anexo ao Regulamento do PDM listam-se os 42 Pontos Dominantes, 
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cartografados na Planta 2 II. 0 que se pretende e impedir a obstru9ao visual 
destas vistas, bern como criar condi96es no espa9o publico envolvente que 
garantam born acesso e frui9ao das mesmas. 

A defesa desta especial qualidade urbana de Lisboa s6 sera porem eficaz se os 
pr6prios lisboetas a assumirem como verdadeiro patrim6nio seu. A 
possibilidade de ter em cada janela urn pouco de ceu, urn pouco de rio, ou 
uma simples arvore cheia de pardais ,e urn desejo que todos podem ter e 
que faz parte integrante duma maneira renovada de amar a cidade. 

12. Em conclusao podemos dizer que uma vez identificadas e cartografadas as 
Componentes Ambientais Urbanas, falta tornar real quanto se defende neste 
PDM. 

Ha que complementar a perspectiva urban!stica com urn desenvolvimento 
especifico do Plano Estrategico virado para a Qualidade Ambiental, que 
inclua medidas nos sectores do tnifego, saneamento basico, tratamento de 
espa9os publicos, reabilita9ao de edificios e protec~o civil. 

A futura Estrategia Ambiental para Lisboa devera tambem conter medidas 
que visem prevenir riscos e inc6modos causados por actividades, de menor 
dimensao que a zona de Cabo Ruivo, mas nem por isso menos amea9adoras 
para a cidade. Uma boa metodologia seria introduzir a tecnica usada nas 
Conven96es Internacionais de listas negras e cinzentas nas regras de 
licenciamento de actividades industriais que sao seguidas pelos servi9os 
municipais de licenciamento, em articula~o com os servi9os da 
Administra9ao Central. 

A Estrategia Ambiental devera tambem articular-se com o Plano de 
Actividades Municipal : ai terao lugar muitas das medidas ja em curso ou a 
implementar para defender a qualidade ambiental da cidade, e que incumbem 
a distintos departamentos municipais. A jun9ao num s6 pelouro destas ac<;Oes 
e urn passo positivo no sentido duma melhor integra~o das politicas 
sectoriais. Em materia de ambiente, se nao houver integra~o de politicas, 
pouco se pode esperar dos seus resultados. 

Finalmente, a qualidade ambiental e urn objective que ultrapassa largamente 
a pr6pria interven<;ao municipal. A Camara Municipal pode e deve catalisar 
as energias dispon1veis para melhorar o ambiente urbano; mas se Lisboa e a 
nossa "casa comum", e a todos os que aqui vivem e trabalham que cabe a 
responsabilidade de a tornar mais bonita e mais habitavel. Sondagens, 
diversos meios de ouvir a popula~o, campanhas de sensibiliza<;ao, dialogo 
com os "media": eis outras tantas formas de alargar a consciencia de que vale 
a pena lutar por urn melhor ambiente urbano para a cidade_ de Lisboa. 
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2. ESTRUTURA VERDE 

Lisboa nao possui a estrutura verde adequada a existencia e valoriza<;ao dum 
ambiente natural, indispensavel ao ser humano. Apesar dos efeitos benefices do 
estuario do Tejo e do maci<;o arb6reo da Serra de Monsanto, sobre o seu clima, 
tal falta nao deixa de se fazer sentir nos microclimas de muitas zonas da cidade. 
A ausencia de espa<;os verdes na quantidade e condi<;Oes adequadas faz-se 
tambem sentir no lazer e convivencia indispensaveis ao equilibria psico
somatico e a valoriza<;ao social e cultural dos residentes e utentes da cidade. 

Lisboa nao tern sido, contudo, uma cidade desprovida de espa<;os verdes, mas, 
sim, uma cidade onde aetualmente nao existe uma estrutura coerente e continua 
de espa<;os onde predominem os componentes naturais da paisagem. 

Se algumas zonas hist6ricas da cidade disp6em de urn numero apreciavel de 
jardins publicos e privados, avenidas arborizadas e logradouros interiores de 
quarteir6es ainda ajardinados e com esplendida vegeta<;ao arb6rea, as zonas de 
mais recente constru<;ao sao, confrangedoramente, desprovidas de espa<;os 
verdes e espa<;os publicos em geral. 

De facto, as areas edificadas nos ultimos 25 anos nao tern zonas verdes 
suficientes, o que prejudica o conforto, o recreio e a saude dos seus habitantes. 

A expansao da cidade foi deixando, no seu seio, quintas de recreio que foram 
destrufdas ou severamente amputadas. As que restam constituem, nao s6, 
valores culturais e hist6riCOS valiOSOS, como sao OS ultimos rerugios da natureza 
dentro da cidade. 

As quintas de recreio da regiao de Lisboa sao monumentos notaveis que 
representam, ainda, muito do espirito e tra<;ado que presidiu a sua genese. Na 
epoca dos Descobrimentos integraram influencias orientais. Desde entao, e 
durante o Romantismo, nao deixaram de se valorizar com novos atributos, e 
continuaram a traduzir, na sua estrutura fundamental, uma maneira de ser e 
estar no mundo, unica na Europa. Sao valores a considerar na estrutura verde de 
Lisboa. 

Ainda existem, no Concelho de Lisboa, marcos visfveis da ruralidade e restos 
da paisagem tradicional que exigem medidas de protec<;ao e recupera<;ao. Sao 
tra<;os da velha rede de azinhagas que garantia a circula<;ao local e a drenagem 
das aguas dos terrenos cultivados; campos compartimentados com sebes vivas e 
muros de pedra; moinhos e obras hidraulicas diversas. 
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Algumas aldeias dos arrabaldes foram tambem ficando envolvidas pela estrutura 
urbana e rede de comunica<;oes modernas mantendo, contudo, algumas das suas 
caracteristicas rurais. 
A paisagem suburbana de Lisboa era, e ainda e, por vezes, marcada por 
notaveis valores rurais: os conventos, as quintas e casais, as azinhagas, olivais e 
hortas e, mais tarde, as pequenas moradias de veraneio formavam uma rede de 
valores nisticos que, em muito, contribuiram para a expressao cultural e 
humanista da cidade. 

A Carta Verde do PDM de Lisboa procura dar resposta a estas quest6es e 
tern como objectivos fundamentais: 

a) a melhoria do ambiente natural e cultural da cidade e da qualidade de vida 
dos utentes e residentes; -

b) contribuir para a recupera<;ao da capacidade habitacional das areas hist6ricas 
da cidade e para a humaniza<;ao das expansoes urbanas recentes; 

c) refazer o contacto do habitante da cidade com a Natureza; 

d) propor a estrutura bioffsica e as ac<;oes necessarias a estabilidade ffsica do 
territ6rio e a existencia de urn ambiente natural propfcio ao 
desenvolvimento saudavel do ser humano; 

e) defender e valorizar o patrim6nio paisagfstico e a imagem tradicional da 
cidade; 

f) contribuir para a defesa e valoriza<;ao das grandes panoramicas e dos 
espa<;os abertos; 

g) propor a articula<;ao da Estrutura Verde do Concelho com a paisagem e as 
circunstancias ecol6gicas e ambientais envolventes (Estrutura Verde 
Peri urbana); 

h) contribuir para o desenvolvimento cultural, educacional, ambiental e 
ecologico da popula<;ao. 1 

PRINClPIOS E CONCEITOS 

A elabora<;ao da Carta Verde assentou num conjunto de princfpios conceptuais: 

- os espa<;os verdes e abertos da cidade nao devem apenas circunscrever-se as 
areas residenciais mas, pelo contrario, deverao constituir sistemas e estruturas 
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com expressao territorial e cultural individualizada. 
- a presen~a da Natureza e indispensavel a qualidade do ambiente urbane; a 

vegeta~ao contribui para a humaniza<;ao, estabilidade fisica e equillbrio 
ecol6gico da cidade; 

- as arvores e os relvados filtram poeiras e produtos t6xicos e a vegeta~o em 
geral defende o solo da erosao hfdrica e e6lica, diminuindo os caudais de 
escoamento superficial e a gravidade das inunda<;6es; 

- as arvores e OS maci~OS e as superffcies de agua sao termo-reguladores e 
aumentam o conforto ambiental da cidade; contribuem ainda para uma maier 
importancia das "brisas de encosta" reduzindo a polui~o nos vales (vide Av. 
da Liberdade) 

- o conceito de "Continuum Naturale" devera orientar, sempre que possfvel, o 
tra~ado da estrutura e o funcionamento dos sistemas verdes da cidade. 

Metodol6gicamente, a sistematiza~o dos diferentes aspectos que caracterizam a 
paisagem urbana tern a ver com a forma integrada como se interpreta o espa90 
urbane. 

A cidade nao e simplesmente urn somat6rio de espa<;os, quer edificados, quer 
abertos. A cidade nasce da interac<;ao dessas pe9as, formando conjuntos, da sua 
rela~ao com o sftio e da interpreta~ao e vida que lhe imprimimos ao habita-la. Os 
espa<;os abertos enquadram-se no meio urbane de acordo com uma 16gica, 
constituindo sistemas que articulam e estrutura.m o tecido urbane. 

0 conceito de estrutura verde nao deve cingir-se a simples inventaria~o de 
areas livres residuais, resultantes de urn processo casufstico de crescimento 
urbane, nem resultar de urn mero somat6rio dos ajardinados previstos nos 
pianos parcelares de urbanizac;ao, desligados de urn contexte global de 
organizac;ao ffsica da cidade. 

A Estrutura Verde de Lisboa deve ser, tanto quanta possfvel, uma 
sequencia continua de espat;os territoriais de identidade pr6pria, 
constitufda a partir dos valores culturais e paisagisticos do espat;o natural e 
urbana, apoiando-se nos valores teluricos primordiais do sitio - o estuario, 
as colinas e vales e a serra de monsanto. 

A estrutura verde de Lisboa integra a: 

ESTRUTURA VERDE PRINCIPAL, que pretende estabelecer a transic;ao 
entre a paisagem (rural) envolvente e a cidade, adquirindo func;6es 
progressivamente mais urbanas a medida que penetra na cidade; e a 

ESTRUTURA VERDE SECUNDAluA, compreendendo os espac;os pr6ximos 
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da habita~ao e OS espa~OS adjacentes a habita<;ao. 

Tendo em considera<;ao as caracterfsticas urbanas de Lisboa, os sistemas de 
espa<;os verdes foram considerados as diferentes escalas do tecido urbano. 
Estabelecendo uma rela<;ao diferenciada entre si, estes espa~os irao formar uma 
estrutura coerente que se identificou ao nivel morfologico como Estrutura 
Contfnua, Semi-Contfnua e Descontfnua. 

A Estrutura Verde Continua - constitui urn sistema de espa<;os abertos, 
predominantemente verdes, que se inserem no tecido edificado descontinuo, 
muito disperse, articulando-se entre si sempre que possfvel de uma forma 
continua. Com urn predomfnio de areas de canicter naturalizado contam-se ainda 
espa<;os de caracter mais urbano aos quais e atribufda significativa actividade 
biologica e ecologica. 

A Estrutura Verde Semi-Contfnua - constitui urn sistema de espa<;os abertos 
predominantemente verdes, que se insere no tecido edificado descontinuo, 
articulando-se entre si de uma forma semi-continua. Incluem-se, 
simultaneamente, neste sistema, espa<;os de caracter naturalizado e espa<;os de 
canicter urbano, aos quais e atribufda significativa actividade biologica e 
ecol6gica. 

A Estrutura Verde Descontfuua - constitui urn sistema de espa<;os abertos 
que se insere no tecido edificado continuo, articulando-se entre si de uma forma 
descontinua. Com urn predominio de espa<;os com caracter urbano, distribuem
se simultaneamente neste sistema, espa~os verdes e espa<;os pavimentados . 

Os espa<;os verdes, quer inseridos na estrutura edificada descontinua, quer na 
estrutura edificada continua, sao igualmente considerados, assumindo urn papel 
estrutural determinante, as diferentes escalas do tecido. 

Na terminologia dos espa~os verdes urbanos podemos considerar a Estrutura 
Continua e Semi-Continua como Estrutura Verde Principal e a Estrutura 
Descontfnua como Estrutura Verde Secundaria, se esta classifisa<;ao nao for 
interpretada como uma gradua~ao em rela<;ao a sua importancia relativa. 

Assumindo e respeitando a identidade diferenciada dos varios tecidos que 
comp6em a malha urbana, nomeadamente ao nfvel morfologico, como resultado 
de urn crescimento urbano que se foi expressando em epocas sucessivas, foi 
focada a coerencia das rela<;6es estabelecidas entre os espa<;os abertos, que 
for<;osamente reflectem o caracter dos tecidos urbanos onde se inserem. 

SISTEMATIZACAO DA PAISAGEM 

A proposta de estrutura verde para Lisboa assenta numa sistematiza<;ao da 

178 



• 

paisagem que considera cinco grandes zonas naturais de caracteristicas 
distintas: 

-
-

-

Serra de Monsanto 
Sistema Colinar voltado ao Tejo 
Sistema Pereplanal.tico Interior 
Frente Periferica 
Frente Ribeirinha 

A diferencia~ao destes sistemas apoia-se, sobretudo, no caracter distinto do 
relevo e da Paisagem a eles associada - urn sistema de colinas e vales 
encaixados, urn sistema de planalto, urn sistema de serra, uma frente 
caracterizada pelo contacto com a margem ribeirinha de relevo muito suave e 
outra mais acidentada, antevendo uma escarpa sobre a baixa de Loures.As 
caracteristicas de relevo da regHio de Lisboa condicionam a ocupa~o urbana 
que se verificou na cidade. Pode dizer-se que a cada urn destes sistemas naturais 
corresponde uma Paisagem Urbana de caracter distinto, testemunhando na sua 
morfologia as caracteristicas do sftio que lhe deu origem. 

MORFOLOGIA DA ESTRUTURA VERDE 

De acordo com o conceito de estrutura verde apresentado foram diferenciados 
cinco grandes sistemas, com base na terminologia - estrutura continua, semi
continua e descontfnua, qualificados na sua articula~o a nfvel formal com o 
tecido edificado: 

Sistema Contfnuo Periferico - constitui urn conjunto de espa~os verdes que se 
distribuem na zona Norte e limftrofe do concelho, abrangendo uma area da 
cidade que inclui o Parque de Monsanto, a Quinta da Granja, a Frente 
Periferica (Parque Periferico), urn conjunto de espa~os verdes associados aos 
nucleos hist6ricos de Carnide, Pa~o do Lumiar, Ameixoeira e Chameca, ate a 
Porta da Atalaia e, ainda, alguns espar;os ligados as linhas de expansao de 
Ben fica e Lumiar. Engloba restos da paisagem rural da regiao de Lisboa e, 
ainda, antigas quintas de recreio. 

Os espa~os abertos afectos ao sistema periferico deverao ser predominantemente 
verdes e de caracter essencialmente naturalizado, estabelecendo, sempre que 
possfvel, uma rela~ao de continuidade entre si. 

0 sistema periferico relacionar-se-a com a estrutura verde dos concelhos 
limftrofes atraves do Vale do Forno, ate a baixa do Rio da Costa, entre 
Monsanto e a Serra de Camaxide, entre os Olivais e a Baixa de Sacavem e ao 
Iongo da faixa ribeirinha. Estas areas deverao manter-se livres de edifica~5es, 
nao s6 para que se estabel~ uma continuidade entre espa~os verdes, como pela 
pr6pria protec~ao das linhas de drenagem natural a elas assoc~adas. 
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Sistema Semi-Contfnuo da Cidade Moderna - constitui urn conjunto de 
espac;os verdes que se distribuem preferencialmente na zona plancUtica 
interior,abrangendo urn conjunto de areas urbanas que envolvem o trayado 
tradicional da cidade e que se disp5em formando urn anel desde os Olivais e 
Encarnac;ao ate Monsanto, passando por Alvalade, LNEC, Hospital Julio de 
Matos, Cidade Universitaria, Laranjeiras e Jardim Zool6gico. Sao ainda 
elementos do mesmo conjunto o Bairro do Restelo, o Bairro de Sta. Cruz em 
Benfica eo Bairro da Madre de Deus. As areas verdes afectas ao sistema semi
continuo serao o principal elemento de articula<;ao dos volumes edificados, 
devendo ser prevista uma presenya significativa do material vegetal em rela<;ao 
as areas impermeabilizadas. 

Associados a este sistema surgem uma serie de equipamentos (escolares, 
desportivos, tecnol6gico-cientfficos, hospitalares, etc ... ), que serao enquadrados 
por areas verdes que, para alem de elementos de integra<;ao, permitirao dar 
continuidade e completar as fun<;6es que a eles estao associadas. 

Estes espa<;os verdes deverao ser intercalados por outros mais densamente 
plantados e de voca<;ao essencialmente recreativa - parques urbanos. 

Sistema Descontfnuo da Cidade Tradicional - constitui urn sistema de espa<;os 
abertos, verdes e pavimentados, que se distribuem de uma forma descontinua, 
formando pontos e linhas, inseridos num tecido urbano denso e continuamente 
edificado. Enquadrados preferencialmente na zona colinar voltada ao Tejo, 
surgem igualmente associados a outras zonas da cidade de morfologia 
tradicional. De Alfama as A venidas e a Alvalade, a presen<;a descontfnua dos 
espa<;os abertos e distinta de acordo com o caracter diferenciado dessas malhas 
urbanas . 

• 
E constitufdo por todas as areas urbanas mais antigas da cidade - Castelo, 
Alfama, Encosta de Sta. Clara, Baixa, Gra<;a, Principe Real, Estrela, Lapa, 
Necessidades, Alcantara, Ajuda e Belem - A venidas Novas e pelas expans6es 
mais recentes de Alvalade e da Av. de Roma. Na sua globalidade pode afirmar
se que constituem uma primeira fase, hist6rica, de espac;os verdes na cidade, 
apresentando, frequentemente, uma estrutura romantica ou neo-classica. 

Sistema Continuo de Vales e Corredores Radiais - Inclui os espa<;os abertos 
que se distribuem em especial ao Iongo dos grandes vales, nomeadamente nos 
vales principais de Alcantara, Chelas e A venida, inseridos no sistema colinar 
voltado ao Tejo e corredores inseridos no sistema planaltico. 
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0 sistema de vales e corredores radiais deveni ser constitufdo, 
predominantemente, por espa<;os verdes que se articularao entre si, sempre que 
possfvel de uma forma continua, constituindo urn representative bi6topo ao 
nivel ecol6gico. Sao representados em especial por espa<;os verdes de protec<;ao 
e podem ainda estar associados a espa<;os de recreio. 0 crescimento concentrico 
da cidade de Lisboa ocupou inicialmente os festos no sistema colinar, libertando 
os vales da constru<;ao, onde se implantou fundamentalmente o sistema viano. 
As penetra<;oes verdes na cidade, dao-se ao Iongo dos vales de afluentes do 
Tejo, Alcantara, Valverde e Chelas. As infraestruturas, como vias de circula<;ao 
rapida ou mesmo de grande circula<;ao urbana deverao ser acompanhadas por 
corredores continuos de vegeta<;ao, que terao grande importancia na valoriza<;ao 
estetica das mesmas e, ainda: 

- na ameniza<;ao microclimatica; 
no estabelecimento de gradientes que permitirao o desenvolvimento de 
brisas locais; 

- na fixa<;ao de poeiras e outros poluentes emitidos por vefculos; 
- no amortecimento dos rufdos; 
- na estabiliza<;ao dos taludes que tern origem na pr6pria implanta<;ao das 

• 
VIas. 

Os corredores radiais deverao ainda estabelecer, na zona do sistema planaltico, a 
liga<;ao entre o sistema continuo periferico e o sistema semi-continuo da cidade 
moderna. 

Sistema Ribeirinho - constitui urn conjunto de espa<;os abertos, verdes e 
pavimentados, de caracterfsticas peculiares que, embora se distribuam de uma 
forma descontinua na frente ribeirinha, serao unificados por espa<;os lineares e 
pelo pr6prio rio. 

Inclui todos os espa<;os que se localizam na Frente Ribeirinha desde Pedrou<;os, 
passando por Belem, Alcantara, Terreiro do Pa<;o, Madre de Deus, Po<;o do 
Bispo, ate aos Olivais. 

0 sistema de espa<;os abertos que constitui o Sistema Ribeirinho tern como 
caracterfstica comum a inten<;ao de relacionar e unificar a frente, adquirindo, no 
entanto, caracterfsticas diferenciadas a nfvel morfol6gico, em fun<;ao do tecido 
edificado ja existente e das rela<;oes estabelecidas com o sistema colinar. 

P ANOAAMICAS 

A estrutura verde devera,tambem, contribuir para a defesa e valoriza<;ao dos 
grandes panoramas e dos pontos de vista situados em ruas e avenidas 
perpendiculares a cumeadas ou na base das encostas. As vistas sobre o Tejo, 
Serra de Monsanto, Castelo de S.Jorge, Torel, Palacio Raal da Ajuda, Convento 
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da Encarna~ao e Hospital de S.Jose, Gra~a, Capela da Senhora do Monte, 
S.Pedro de Alcantara, cupulas de Santa Engracia e Basflica da Estrela, devem 
merecer tratamento especial. 
A frente ribeirinha alcantilada da margem esquerda do Tejo constitui urn cemirio 
cuja degrada~o afectani toda a frente ribeirinha da cidade e os pontos de vista 
sobre o rio. 

A ESTRUTURA VERDE PERIURBANA 

0 Concelho de Lisboa nao pode nem deve constituir uma "ilha" isolada dos 
concelhos limftrofes, apesar das barreiras naturais que geograficamente o podem 
definir como uma unidade paisagfstica independente. 

E necessano criar uma paisagem viavel que corresponda as necessidades, quer 
materiais, quer espirituais, das pessoas que vivem e trabalham na regiao; 
estabelecer uma rela~ao com a "regiao" que permita contrariar a tendencia para 
que a cidade seja envolvida por aneis concentricos de tecido urbano 
concentrado. 

A Estrutura Verde Periurbana apresenta caracteristicas muito diferentes da 
Estrutura Verde Urbana e nao tern, portanto, que se sujeitar as mesmas regras. 

Com ela, pretende-se, basicamente, criar radiais verdes que alternem com os 
eixos de crescimento edificado, ligando aqueles a Estrutura Verde Principal de 
Lisboa. 

Esta estrutura tern por objective salvaguardar areas indispensaveis a manuten~o 
do equilfbrio ecol6gico da regiao, impedir o alastramento do continuo edificado 
em "mancha de 61eo", integrar no tecido urbano uma rede de activa~o 

bio16gica que permita recriar o contacto das popula~5es com os fen6menos 
naturais, melhorar e sanear o ambiente urbano, enquadrar as infraestruturas de 
transporte, fornecer a popula~ao suburbana 0 suporte as actividades de lazer e 
recreio e, finalmente, melhorar a qualidade estetica do espa~o, s6 possfvel 
atraves do contraste existente entre os materiais vegetal e inerte. 

Da aplica~ao deste conceito aos tres concelhos estudados resultou, em termos 
gerais, a seguinte estrutura: 

a) Ao Iongo dos eixos de crescimento Lisboa-Cascais e Lisboa-Sintra a 
aplica~ao da REN determina a manuten~o de estruturas que acompanham 
as linhas de agua, nomeadamente as Ribeiras de Alges, do Jamor, de 
Barcarena e de Porto Salvo, correspondendo basicamente as respectivas 
areas adjacentes e a alguns espa~os verdes ja consolidados e muito 
justamente localizados nestas areas, como o Parque do Estadio Nacional e 
a Esta~ao Agron6mica Nacional. 
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Neste Sistema ha que salvaguardar areas fundamentais correspondentes a 
bacias de apanhamento e que devem, a todo o custo, ser preservadas da 
impermeabiliza<;ao tais como: 

- a area pertencente ao IGAPHE, onde se localiza o Plano Integrado do 
Zambujal; 

as areas pertencentes a Esta<;ao Zootecnica Nacional e aos Comandos 
da Amadora, respectivamente pertencentes as bacias hidrognfficas da 
Ribeira de Alcantara e do Jamor. 

b) A norte da envolvente de Lisboa, a varzea de Loures e todas as baixas 
correspondentes a bacia hidrognifica do Rio Trancao, estao classificadas 
ao abrigo da REN e da RAN, bern como as zonas de declives acentuados, 
denominadas as "costeiras de Loures" ;que separam Lisboa daquela bacia e 
estao, tambem elas, abrangidas pelo regime da REN. Torna-se assim 
necessano garantir a salvaguarda destes sistemas nos PDM's respectivos e 
criar as liga<;oes entre eles e a Estrutura Verde Principal de Lisboa. 

c) Os sistemas que impedirao a colmata<;ao do tecido urbano entre os eixos de 
expansao, nomeadamente Cascais, Sintra, Can~as e Loures deverao ser 
delimitados no PROTAML, bern como nos respectivos PDM's, dado nao 
constitufrem areas especificamente classificadas, ao abrigo da legisla~o 

• em vigor: 

entre os eixos Lisboa-Cascais e Lisboa-Sintra existe uma mancha nao 
edificada, atravessada pela auto-estrada Lisboa-Cascais, contitufda, 
fundamentalmente, por solos de barros, onde se praticava a cultura do 
trigo, que deveria estar classificada ao abrigo da RAN. Nesta mancha, 
a partir do Parque de Campismo de Monsanto e englobando a ja 
referida area do Plano Integrado do Zambujal, a Serra de Carnaxide, a 
Zona de Valejas ate ao Alto das Cabe<;as, devera ser regulamentada 
uma ocupa<;ao de muito baixa densidade, eventualmente destinada a 
grandes equipamentos publicos, como o p6lo de Ciencia e Tecnologia, 
desde que se garanta a predominancia do coberto vegetal; 

entre os eixos Lisboa-Sintra e Lisboa-Odivelas-Can~as deve ser 
assegurada a protec<;ao as linhas de agua afluentes do Rio da Costa, de 
modo a assegurar a descontinuidade da ocupa<;ao que se vern a 
verificar naquela encosta; 

entre o eixo Lisboa-Can~s e Lisboa-Loures, ha que manter uma 
radial semelhante a primeira, abrangendo os Altos de Agonia, 
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Montemor e Sardinha, ligados as bacias de apanhamento de Alveijar e 
Aroil. 

d) As liga<;6es entre a Estrutura Verde Periurbana e a Estrutura Verde 
Principal de Lisboa deverao assegurar-se nas seguintes zonas: 

-
-

-

atra ves da faixa ribeirinha 
entre o Parque de Monsanto e Serra de Carnaxide 
entre o Parque Periferico e as baixas do Rio da Costa, atraves do Vale 
do Forno 
entre o Vale dos Olivais e as baixas de Sacavem. 

A Estrutura Verde Periurbana e constitufda, por urn lado, pela areas da REN, 
da RAN, pelo patrim6nio Cultural representado pelas Quintas de Recreio e 
pelos Jardins Hist6ricos e elementos arqueo16gicos da paisagem rural que 
revistam interesse para- a compreensao da sua evolu<;ao; por outro, por radiais 
verdes que altemem com os eixos de crescimento edificado de Lisboa. 

PROPOSTASESPECllnCAS 

SISTEMA CONTiNuO PERIF.E.R.ICO 

Parque Florestal de Monsanto 

Prop6e-se a elabora<;ao de urn Plano global do Parque Florestal que lhe confira 
a estrutura de urn parque urbano e contribua para a inser<;ao deste espa<;o verde 
publico no sistema de recreio da cidade . 
0 Parque de Monsanto devera ser ligado a Alges, Ajuda, Benfica (Av. Gomes 
Pereira e S.Domingos), Pra<;a de Espanha (Parque Eduardo VII) e plataforma 
das Necessidades, permitindo articular e relacionar estes pontos da cidade por 
percursos pedonais. Deve, ainda, ser criado urn sistema de transportes ludicos 
no interior do Parque, ligado a cidade, que permita a sua utiliza<;ao global. 

Tapada da Ajuda 

Manuten<;ao murada dos seus actuais limites. 

Frente Periferica 

Implementa<;ao gradual das areas definidas como afectas ao Parque atraves da 
articula<;ao dos seus diferentes espa<;os por urn sistema diversificado de 
circula<;ao, e estabelecendo igualmente a sua rela<;ao com outros espa<;os verdes 
afectos ao sistema periferico, nomeadamente os aglomerados hist6ricos rurais ( 
Carnide, Pa<;o do Lumiar, Ameixoeira e Charneca ). 

179) e 

• 



---

Elabora<;ao e implementa<;ao de projectos especificos para os diferentes espa<;os 
inclufdos na area aberta ao Parque. Os olivais e matas deverao distribuir-se 
preferencialmente nas areas rurais a norte do concelho, ate a linha escarpada que 
marca o inicio da bacia de Loures, fonnando uma orla continua e densa de 
vegeta<;ao, que tera igualmente presen<;a na protec<;ao dos ventos dominantes. 

SISTEMA CONTiNuO DE VALES E CORREDORES RADIAlS 

Vale de Alcantara - 1 a Radial 

0 Vale de Alcantara, limitado a Poente pelo Parque de Monsanto, faz a 
transi<;ao para a cidade atraves das encostas dos bairros do Casal Ventoso, 
Campolide, e Campo de Ourique. Em Alcantara, o vale alarga-se e torna-se 
ponto de articula<;ao entre as zonas ribeirinhas da cidade. Define urn forte eixo 
de circula<;ao, de acesso e travessia da cidade Norte-Sui e funciona como urn 
elemento de continuidade fundamentalmente verde, onde o sistema hfdrico e a 
circula<;ao dear sao fundamentais. 0 Vale de Alcantara recebe as aguas de uma 
bacia que ocupa toda a zona paraplanaltica desde o Vale de Benfica ate as 
cabeceiras de Carnaxide. 

0 Vale de Alcantara eo vale apertado entre as Avs. Jose Malhoa e Columbano 
Bordalo Pinheiro deverao procurar constituir urn corredor verde atraves do qual 
se darn o escoamento das aguas, a drenagem do are do transito em direc<;ao a 
Ponte 25 de Abril. 

A cria<;ao de superficies de agua e vegeta<;ao ripfcola, ao Iongo do talvegue, 
pennitira aliviar as redes de escoamento pluvial e o desenvolvimento de brisas 
de encosta. 

Prop6e-se: 

- a integra<;ao no Parque de Monsanto dos terrenos da encosta poente do vale; 
- a reabilita<;ao social e urbanfstica do Casal Ventoso e do Alto dos Sete 

Moinhos, ocupando o ter<;o medio da encosta; 
- a articula<;ao do vale de Alcantara com a Pra<;a de Espanha e o corredor 

verde para Monsanto. 

Corredor A v. da Liberdade-Monsanto e corredores transversais - 2 a Radial 

Ao Iongo da talvegue do Valverde, estendem-se hoje as ruas de Sta. Marta, de 
S.Jose e das Portas de Sto. Antao. A Av. da Liberdade ocupa a base da encosta 
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poente do Vale; o Parque Eduardo vn, a parte revestida de vegeta~o da sua 
cabeceira, que termina no chamado Alto do Parque. 

Nas hortas da Cerca do Valverde constituiu-se o "Passeio Publico", espa~ 
verde local de recreio e ponto de encontro da popula~o. 

Propoe-se: 

- a constituic;ao de urn sistema radial continuo, ou seja, urn corredor verde 
abrangendo a Alameda da Av. da Liberdade eo Parque Eduardo VII, que 
ultrapassando a cabeceira norte do referido vale, podera continuar ate 
Monsanto. Este corredor verde devera ainda ser constitufdo pelos terrenos 
municipais ja destinados a Parque publico e pelos do Vale de Alcantara, na 
Baixa de Campolide. 

- ligac;oes transversais que completem o sistema continuo do Valeda Av. da 
Liberdade (Valverde), nomeadamente do Jardim Botfulico a Pra~ da 
Alegria, atraves do Parque Mayer e, na encosta nascente, a liga~o do 
Campo de Santana a Rua das Portas de Sto. Antao, atraves do Jardim do 
Torel e do Jardim dos Correios. 

Estas duas ligac;6es teriam, para alem de func;6es de integrac;ao 
paisagfstica, de lazer e recreio e de circula<;ao de pe6es em espa<;o verde, a 
de acelerar as brisas de encosta, de modo a favorecer o saneamento 
atmosferico da A v. da Liberdade. 

Vale de Chelas - 3 a Radial 

0 Vale de Chelas, mais aberto que os anteriores, devera constituir urn terceiro 
corredor radial incluindo as quintas e estruturas rurais ainda existentes. 

Segundo o Plano de Chelas, o talvegue do vale serve para suporte de 
equipamentos e vias de circulac;ao principais. Ha que integrar nesse Plano urn 
sistema verde continuo ao Iongo do Vale, sistema que se devera articular com a 
estrutura descontfnua das encostas e cabe<;os. 

Propoe-se a criac;ao de urn corredor verde continuo que permita articular o 
Parque Oriental da cidade, a via principal de Chelas e as quintas de recreio que 
se desenvolvem em tomo do nucleo hist6rico de Chelas. Serao ainda integradas 
com este conjunto as areas verdes propostas para a encosta do Alto de S.Joao e 
a mata existente a norte do Bairro da Madre de Deus. 
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SISTEMA SEl\.fl-CONTfNuO DA CIDADE MODERNA 

E constituido por urn sistema de espa<;os verdes onde se localizam equipamentos 
do Estado ou privados de utiliza<;ao publica e uma area residencial de baixa 
densidade (Olivais Sui). 

Propoe-se: 

- a cria~ao de urn parque publico que englobe o Jardim Zoo16gico, o Alto 
dos Moinhos e terrenos circundantes.A linha de cumeada do Alto dos 
Moinhos constitui urn ponto de vista muito importante sobre a cidade e 
Monsanto. 

- o estabelecimento de liga<;5es verdes ou simplesmente pedonais 
arborizadas, articulando os diferentes espa<;os do sistema. 

SISTEMA DESCONTINuO DA CIDADE TRADICIONAL 

Constituido pelos espa<;os abertos e verdes, publicos ou privados, integrados no 
tecido urbano consolidado e continuo da cidade tradicional. 0 Sistema 
descontfnuo contribui para o conforto urbano como fonte de ar fresco, area 
permeavel de infiltra<;ao de aguas pluviais, absor<;ao de poeiras e elemento 
protector da irradia~ao solar. 

Na area da cidade delimitada pela estrada de Circunvala<;ao de 1852 deverao ser 
desenvolvidas as rela<;6es circulares, unindo os lugares urbanos mais 
significativos e dominantes, localizados sobre as linhas de cumeada, tornando-os 

, . 
acess1ve1s: 

pela valoriza~ao dos percursos de cumeada pedonais e os transportes de 
caracter ludico, como electricos e elevadores, permitindo incrementar a sua 
fun9ao como pontos de visualiza~ao sobre a cidade e o Estuano; 

- assegurando uma linha rapida de comunica~ao em transportes publicos, 
como o Metro ou o electrico rapido. 

Unidade de Paisa gem Belem/ Ajuda - prop5e-se a cria<;ao de urn con junto de 
espa<;os verdes de caracteristicas diversificadas, que i.rao pontuar urn percurso 
de cumeada da Tapada da Ajuda ate as Torres do Restelo. 

A disposi~ao destes espa~os relacionados com alguns pontos significativos, 
nomeadamente o Palacio da Ajuda, permitira destacar e enfatizar a fun~ao deste 
percurso, privilegiado pelas suas perspectivas sobre o Rio e o Sistema 
Ribeirinho. ( 0 muro ai existente poderia ser urn elemento a valorizar, 
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permitindo rasgar janelas a partir das quais se poderiam focalizar os mais belos 
panoramas.) 

Unidade de Paisagem do Vale da Av. da Liberdade - destaca-se a 
importancia dos espa~os verdes no coroamento das colinas e o estabelecimentos 
de relac;oes com o Vale. Prop6e-se a liga<;ao dos jardins da colina ( Jardim 
Botanico e de S.Pedro de Alcantara) com a Av. da Liberdade, atraves da 
recupera<;ao de alguns logradouros interiores. A mesma solu<;ao e proposta para 
a encosta do Campo de Santana, a nascente. 

Unidade de Paisagem do Valeda Av. Almirante Reis - refor~-se a presen~ 
dos elementos que pontuam as colinas do Castelo, Gra~a, Monte de S.Gens, 
Escola Luisa de Gusmao e Alto da Picheleira, onde se prop6e o adensamento 
das plantac;oes, as quais iriam reforc;ar a sua relac;ao com o s(tio e a sua presen~ 
enquanto ponto de referenda na cidade. 

Unidade de Paisagem Avenidas Novas/Campo Grande - destacam-se as 
propostas de recuperac;ao dos interiores de quarteirao que permitem uma futura 
utiliza~ao semi-publica, de rehierarquizac;ao do sistema de arboriza~6es ao Iongo 
das Avenidas e de cria~ao de urn Parque Urbano na Quinta das Freiras, junto ao 
edificio Marconi e a nova Esta<;ao de Entrecampos, o qual estaria associado a 
uma Alameda, que permitiria urn percurso pedonal ensombrado entre a Cidade 
Universitaria e a Av. da Republica. 

SISTEMA RIBEIRINHO 

0 sistema de espa~os abertos que compoem a frente ribeirinha tern como 
caracterfstica comum a intenc;ao de relacionar e unificar a frente, dotando-a do 
equipamento apropriado, adquirindo no entanto caracteristicas diferenciadas ao 
nivel morfol6gico, em func;ao do tecido edificado ja existente e das rela~5es 
estabelecidas com o sistema colinar. 

Parque do Tej o 
Destaca-se a area de caracter fundamentalmente recreative, de Pedrou<;os a 
Alcantara, a qual devera ser tratada enquanto parque fluvial - Parque do Tejo. 
Os espac;os abertos, quer verdes, quer pavimentados, devem ser o elemento 
continuo de articula~ao dos elementos edificados que se distribuirao em conjunto 
ou isoladamente, constituindo uma estrutura edificada descontinua, representada 
sobretudo por ediffcios de apoio ao recreio e equipamentos, a qual devera 
respeitar as perspectivas sobre a linha marginal e em direc<;ao as colinas. 

Passeio Marginal 
Na sequencia deste conjnto segue-se a zona portuana, a qual se preve continuar 
afecta a utilizac;ao industrial. Prop6e-se a criac;ao de percursos pedonais 
arborizados que permitam estabelecer a ligac;ao com o Cais do Sodre, 
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ensombrados por uma planta<;ao regrada, que assegure a canaliza<;ao de 
perspectivas sobre o Rio. 

Percursos de liga~o Madre de Deus/Xabregas - Frente Ribeirinha 
Para Nascente desenvolve-se uma faixa portuaria, que se podera por em liga<;ao 
com o conjunto de crescimento linear que remata o Vale de Chelas, no 
alinhamento da Av. Mouzinho de Albuquerque e da Av. Central de Chelas, os 
quais terminam junto aos Conventos da Madre de Deus e Xabregas, 
respectivamente. 

Parques Ribeirinhos 
A partir do Po~o do Bispo distinguem-se dois pontos fundamentais - dois 
parques urbanos ribeirinhos - que serao unidos por urn passeio publico 
marginal. Estes deverao ser predominantemente plantados tornando-se os 
principais espa~os de recreio ao ar livre nesta area da cidade , estabelecendo 
estreita rela~ao com a EXPO 98. 

1I.S.Agronomia, Carta Verde de Lisboa- 2° Relat6rio ( pags. 7 e seguintes) 

. 
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7. HABITA<;AO 

1. PROBLEMAS FuNDAMENT AIS 

.. 

A situa~o habitacional da cidade de Lisboa caracteriza-se pelos seguintes 
problemas fundamentais: 

1. Existencia de urn grande numero de familias vivendo em barracas e 
outros alojamentos precarios ou degradados. 

2. Jnexistencia de oferta habitacional acessfvel para OS estratos medios da 
popula~o e para os jovens. 

3. Acentuada degrada~o do parque habitacional privado e municipal 

4. Existencia de urn elevado numero de fogos vagos (32 000) 

• Alojamento prectiri.o e degradado 

Abrange diversas situa~Oes, nem todas devidamente inventariadas. A 
situa~ao mais preciria sao as barracas, urn dos tradicionais problemas 
da cidade de Lisboa. Estima-se em cerca de 16.500, o n° de famflias 
que em Lisboa se alojam em barracas ou constru~6es provis6rias cujo 
realojamento esta previsto atraves do Plano de Interven~o de Medio 
Prazo (PIMP) e do Plano Especial de Realojamento (PER). 

Nos "Patios e Vilas" existem 12.439 fogos que carecem de obras de 
reabilita~ao. 

0 nllinero de familias vivendo em alojamentos precarios sem 
condi\f6es de habitabilidade (area, seguran~, salubridade) nao esta 
defrnido com rigor. Estimativas plausiveis avaliam-nos em cerca de 
20 000. 

Finalmente, as situa~ de coabita~o, aquelas em que mais de urn 
agregado familiar partilham o mesmo alojamento. Nas habita~6es 

classicas a coabita~o tern vindo a reduzir-se, por raz6es sociais, 
econ6micas e culturais. A estimativa das necessidades resultantes desta 
situa~ao nao devem ultrapassar, hoje, 10.000 fogos. 
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Em resumo, as 
aproximadamente: 

A ' carenc1as habitacionais de Lisboa 

• Barr-a cas . ............ ... ... 16.500 familias 
• Patios e Vilas ........... 12.439 " 
• Alojamentos precarios .. 20.000 " 
• Coab i ta~ao ............. . 10.000 " 

TOTAL .................. . 58.939 famflias 

-sao, 

Observe-se que no que se refere as situa9i)es "Patios e Vilas" e 
"Alojamentos Precarios" o realojamento podera ser parcialmente 
resolvido com a reabilita~o das constru~6es existentes. Podera 
estimar-se em cerca de 40.000 fogos as necessidades para realojamento 
das famllias vivendo em alojamentos precarios e degradados. 

• Classes medias e jovens 

Para alem do defice estrutural inventariado, que respeita 
fundamentalmente as camadas populacionais de fracos recursos 
econ6micos, uma nova situa~o de carencia habitacional se vern , 
constituindo em Lisboa, desde os anos 80. E a inacessibilidade a 
habita~o por parte dos estratos medios da popula~o e dos jovens. 
Estratos que tradicionalmente recorriam, predominantemente, ao 
mercado de arrendamento. Mercado que praticamente "desapareceu" 
desde inicios da decada de 70, quer devido a legisla~o, do 
arrendamento, quer pela "monopolftica" de "aquisi~o de ca.sa 
pr6pria", em vigor desde 1976. 

Se a estes factores juntarmos a forte pressao que o terciario exerce, 
desde meados da decada de 80, na expulsao da habita~o de zonas e 
predios tradicionalmente habitados por estratos medios da popula~o, e 
a galopante subida dos pr~os no mercado da habita~ao, estamos 
perante condi~5es criticas do acesso a habita~o por parte desses 
estratos populacionais. 

0 estudo realizado pelo "Observat6rio da Habita~o" para a CML, em 
1991 , indica os seguintes pr~os medios da habita~ao no mercado de 
Lisboa: 

T1 - 15.640 contos 
T2 - 22.688 " 
T3- 30.913 .. 
T4 - 48.523 II 

Com o nivel das taxas de juro que tern vigorado, tal significa que a 
aquisi~ao de urn T3, admitindo uma entrada inicial de 20%, 

181 



sobrecarrega o adquirinte com uma presta~ao media mensa! que 
ultrapassa os 200 contos. 

Esta situa~o e responsavel pelo abandono da cidade de dezenas de 
milhares de familias, particulannente dos jovens casais. 

, 
E o "desertificar" da cidade, abandonada por popula~5es que nela 
trabalham, rumo aos concelhos vizinhos. Fen6meno responsavel pelo 
forte aumento dos movimentos pendulares diaries e pelo 
congestionamento do t.cinsito. 

• A degradafiio do parque hahitacional 

Como resultado da inexistencia de uma polftica de conserva~ao dos 
ediffcios e do prolongado congelamento e restri~6es sobre o nfvel das 
rendas, o parque habitacional da cidade de Lisboa encontra-se 
profundamente degradado, carecido de obras de reabilita~o e 
beneficia~ao mais ao menos profundas. 

E inegavel que nos tHtimos anos se fez urn grande esfor~ de 
recupera~o atraves da Reabilita~o Urbana (bairros hist6ricos) e do 
RECRIA. E que os primeiros resultados se com~ a evidenciar urn 
pouco por toda a cidade. 

Contudo, as estimativas apontam para cerca de 70.000 fogos (num 
parque de 268.930,26 %) que ainda carecem de investimentos de 
recupera~ao e beneficia~o, urn investimento que a pr~os actuais deve 
rondar os 14 milh6es de contos. 

Investimento, contudo, claramente compensador em termos de futuro, 
que podera ser escalonado ao Iongo de 5/6 anos. -

• Fogos vagos 

Estimativas municipais, de 1992, apontavam a existencia de 32 000 
fogos vagos na cidade. 0 censo de 1991, cujos resultados foram 
divulgados em 1993, confirmam essa situa~o. Urn numero 
anormalmente elevado numa cidade como Lisboa. 

A explica~o para esse excesso encontra-se na legisla~ao do 
arrendamento e na pressao do terciario. Se a actual legisla~o do 
arrendamento e, em nosso entender, adequada para os novos 
arrendamentos, ela permanece totalmente obsoleta para os contratos 
em constancia de arrendamento. Apesar das correc~6es da Lei 
n ° 46/85, a recupera~ao do nivel das rendas foi insuficiente, 
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incentivando o absentismo de inquilinos que arranjam nova situa~o 
habitacional e mantem desocupadas as anteriores residencias, dado o 
insignificante valor dos arrendamentos. 

A pressao exercida pela maior valori.za~o dos usos terciarios, desde 
meados dos anos 80, em zonas e bairros tradicionalmente habitacionais 
e outro dos factores que pesa no elevado m1mero de fogos devolutos 
existentes na cidade. 

2. 0 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL E A IIABITA<;AO 

Na actual situa~o, as orienta~6es e as normas regulamentares do Plano 
Director Municipal poderiio ser decisivas para as quest6es habitacionais da 
cidade. 

Neste ambito, o P.D.M. defme como uma das orientac;Oes fundamentais o 
reequilibrio funcional da cidade. 

Orienta~o que se traduz nas seguintes estrategias: 

• Considerar todas as zonas da cidade como de usos mistos, com diversos 
graus de quotas habitacionais. 

• Condicionar, fortemente as mudan~ de usos habitacionais para outros 
usos . 

• Favorecer a reabilita~o e a manuten~o do parque existente, 
condicionando as demolic;Oes e a renova~o indiscriminadas; 

• Favorecer a constru~o habitacional face a constru~o para servi~os, 
atraves dos fudices de edificabilidade (em certas situa~6es) e, 
particularmente, atraves de taxas municipais de urbaniza~o privilegiadas. 

Este objectivo implica uma profunda revisao da TMU em vigor, revisao a 
fazer na sequencia da aprova~o do Plano Director Municipal. 

Outra area decisiva e a da politica de solos. 

Lisboa tern vivido da "abundancia fundiaria" legada por Duarte Pacheco. 
E, como se sabe, os herdeiros ricos nem sempre administram bern os seus 
patrim6nios. Agora, a "fortuna de familia" tende a esgotar-se, obrigando-a a 
viver com a "penuria fundiaria". 

Restam, ainda, as areas do Alto do Lumiar e de Chelas que deveriio constituir 
zonas estrategicas para a prom~o habitacional municipal, durante os 
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pr6ximos anos. 0 que obriga a profundas altera<;6es dos processos que nessas 
zonas vern sendo seguidos. 

0 born exito das politicas municipais de habita<;ao esta muito dependente das 
politicas govemamentais para o sector, designadamente ao nivel do quadro 
legal e do sistema de fmanciamento. 

A politica municipal de habita<;ao, a elaborar e aprovar pela Camara, devera 
contemplar as medidas a prop(>r ao govemo em dominios que condicionam o 
fomento habitacional no quadro concelhio e metropolitano. 

3. UMA POLfTICA DE IIABITA<;AO PARA OS ANOS 90 

0 ca.nicter decisivo da questao habitacional para o futuro da cidade de Lisboa 
- dignifica<;ao das condi<;6es habitacionais de largos estratos da popula<;ao, 
reequillbrio funcional da cidade, condi<;ao para a fua<;ao de novas actividades 
produtivas -, exige uma interven<;ao mais activa e coerente da Autarquia, 
neste dominio, o que passa pela defmi<;ao e execu<;ao de uma Politica 
Municipal de Habita~o. 

Esta politica tern de definir as estrategias e os meios para a resolu<;ao das 
diversas carencias e situa<;6es. As respectivas Bases ja foram apresentadas no 
Plano Estrategico, dando-se aqui por reproduzidas . 

Objectivo: recuperar popula~o para Lisboa e rejuvenescC-la 

Criando as condi<;6es para que as classes medias e os jovens tenham acesso a 
habita<;ao, na cidade. 

&trategias 

- Reordenar o terciario de modo a "aliviar" a pressao dos servi<;os sobre o 
parque habitacional/bairros residenciais 

- Revalorizar a fun<;ao habitacional no conjunto da cidade, em particular na 
sua Area Central 

- Revalorizar a habita<;ao no mercado imobiliano 

- Promover a (re)entrada no mercado de uma parte significativa dos fogos 
devolutos 

- Recuperar e reabilitar o parque degradado, designadamente nos bairros 
hist6ricos da cidade 

184 



• 

- Definir e implementar uma politica de habita~o a escala metropolitana. 

Medidas de Politica 

- Realojamento das popula~s vivendo em barracas e bairros degradados -
16.500 fogos (PIMP E PER) 

- Prom~ao Cooperativa- 5.000 fogos 

- Prom~ao mercado livre- 20.000 fogos 

- Apoios a aquisic;ao e reabilita~o de habitac;ao para jovens - 1.200 fogos 

- Recuperac;ao, reabilita~o e conserva~o do parque habitacional, com 
utiliza~o de fogos devolutos- 16.000 fogos 

- Reabilita~o s6cio-urbanistica dos bairros municipais 

Instrumentos de Polftica 

- Disponibiliza~o de solos municipais para a constru~o habitacional 

- Contratualiza~o de realojamentos e de construc;ao de fogos, a custos 
controlados, com promotores privados 

- Normas e taxas urbanfsticas que favor~ a constru~o habitacional 

- Legislac;ao e incentivos que favor~ a uti liza~o (fogos devolutos) e 
conservac;ao do parque habitacional 

- Quadro juridico, fiscal e financeiro adequado a recuperac;ao e reabilita~o 
do parque habitacional 

- Linhas e condic;5es de credito que facultem o acesso das camadas medias e 
dos jovens a habita~o. 

185 

-



• 

8. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

1. INTRODUCAO 

U rna das competencias do poder local e ten tar melhorar a qualidade da vida dos 
municipes e esta implica igualdade de acesso a bens e servi9os por parte da 
popula~o. Com efeito, as autarquias locais contribuem para a resolu~o e/ou 
atenua~o de graves problemas, nao s6 no campo das infraestruturas basicas, como 
tambem devem proporcionar urn desenvolvimento equilibrado e integrado do seu 
concelho. Neste quadro a cria9iio e qualifica~o dos equipamentos colectivos deveni 
constituir preocupa9ao fundamental. 

Assim, os equipamentos colectivos, nomeadarnente saude, ensino, desporto, devem 
constituir nao s6 urn reflexo, mas tambem urn suporte para o processo do 
desenvolvimento concelhio.No entanto, a localiza~o dos equipamento em Lisboa, ao 
Iongo dos anos, tern sido feita genericamente nos terrenos sobrantes das vcirias 
interven96es urbanas e resultante duma pratica urbanistica casuistica. 

Como consequencia, os espa9os disponiveis para a constru~o de equipamentos, sao 
poucos, mal dimensionados, inadequados, levando a que as opc96es tipol6gicas sejam 
tomadas essencialmente em fun~o ads caracteristicas dos terrenos disponiveis e nao 
das necessidades da popula~o. 

Ha que alterar esta situa9ao, planeando os equipamentos desportivos em fun~o das 
carencias detectadas e afectando aos vcirios niveis de planeamento os espa9os com 
caracteristicas adequadas . 

Metodologia 

Este capitulo, referente aos equipamentos colectivos resulta da colabora9ao entre a 
Direc~o de Projecto de Planeamento Estrategico e os Departamentos de Educa~o e 
Juventude, Ac9ao Social e Desporto da CML , que disp()em de conhecimento mais -
detalhado relativamente aos equipamentos escolares, sociais e desportivos 

2. EQUIPAMENTOS DE ENSINO 

2.1 Ensino Pre-Prumirio 

CARACTERIZACAO 
A educa~o pre-escolar e ministrada em estabelecimentos sob vcirias tutelas: 
Ministerio da Educa9ao, (Jardins de Infancia da rede oficial e do ensino Pa...-ticular e 
Cooperativo) Ministerio do Emprego e Seguran~ Social (pr6prios e dos IPSS) e 
"Obras Sociais" de Ministerios. 
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A nivel da rede publica, existem no territ6rio municipal urn total de 31 JI, com 62 
salas frequentadas no ano lectivo de 1992/93 por 1213 crian9a5. Quase todos estes J.I 
(28) localizam-se em instala~6es do ensino basico do 1 ° ciclo aproveitando e 
adaptando alguns espa~os devolutos 
Analisando a reparti~ao espacial, verifica-se que das 53 freguesias do concelho, 
apenas 18 dispoem deste equipamento, concentrando-se mais de 50 % dos 
estabelecimentos, em apenas 6 freguesias da periferia ( Sta.Ma dos Olivais com 7, 
Benfica com 4, seguidas das do Lumiar, S.F.Xavier, C. Grandee Alcantara com 2) 
Este facto, justifica-se principalmente pela concentra~o de novas urbaniza~6es com 
uma popula~ao mais jovem, em que ambos os membros do casal trabalham. 
Duma forma geral, em toda a cidade revelam-se grandes carencias relativamente a 
este tipo de equipamento que, vao sendo colmatadas pe1os estabelecimentos das 
Institui~6es Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e por outros de cariz 
particular, que oferecem geralmente uma maior diversidade de servi~o e urn honlrio 
de funcionamento mais alargado. 

DIRECTlY AS 
Prevendo-se que a tendencia de expansao urbana se continue a orientar para o anel 
periferico da cidade ( coroa de transi~ao), onde predomina a fun~o residencial. Isso 
induzini a uma procura crescente de estabelecimentos de ensino pre-escolar, pelo que 
se deveni dar prioridade a abertura de mais Jardins de Infancia nesta area da cidade. 

0 afluxo diario de trabalhadores as areas mais centrais da cidade, onde predomina a 
fun~o terciaria, justifica tambem a cria~o de equipamentos de apoio a Infancia 
nestas zonas. 

Na implementa~ao de futuros Jardins de Infancia, dever-se-a, ter em conta a 
existencia de salas devolutas nas escolas oficiais do 1 ° ciclo do Ensino Basico 
(sobretudo situadas nas zonas centrais da cidade), o que permitini nao s6 uma 
integra~ao destes dois niveis de ensino, como uma maximiza~ao de recursos. 

2.2 1 o Cicio do Ensino Basico (E.B. 1) 

CARACTERIZACAO 

Existem no concelho de Lisboa ,no ano lectivo 1992/93, 121 Escolas do 1° ciclo do 
Ensino Basico, frequentadas por urn total de 20699 alunos. 

Analisada a evolu~ao do numero de alunos desde o ano lectivo de 1985/86, verifica-se 
que num periodo de oito anos, a cidade de Lisboa perdeu 14178 alunos, cerca de 41% 
da popula~ao escolar do 1° ciclo do E.B .. 0 decrescimo e muito acentuado nas 
freguesias do centro da cidade. 
Este fen6meno esta relacionado com a evolu~o da estrutura etaria da popula~o 
concelhia, na qual e evidente urn envelhecimento demografico, bern como a perda da 
popula~ao residente na cidade que se tern registado Relativamente ao grupo etario dos 
6 aos 9 anos, que em 1981 detinha urn peso percentual relativamente a popula~o 
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concelhia, de 5,3%, passou em 1991 para 3,6% Isto representa uma uma taxa de 
varia~ao negativa de 31%. 

Devido a esta reduc;ao no m1mero de alunos, algumas escolas primanas tern sido 
extintas. Noutras escolas, processou-se a passagem do regime de funcionamento das 
actividades lectivas de duplo (s6 de manha ou s6 de tarde) a normal (durante o dia). 

Nas escolas que estao ja a funcionar em regime normal e em que ha espac;os 
devolutos, tem-se vindo a adapta-los e a aproveita-los para cria~ao de Centros de 
Actividades de Tempos Livres, Jardins de Infancia e/ou cantinas. 

Foi ,e continua a ser, a falta deste tipo de actividades que leva a abertura de muitos 
externatos particulares e cooperativos que, com cantinas e horarios alargados de 
funcionamento, colmatam as necessidades sentidas pelos pais trabalhadores. 

Apesar deste esfor~o de aproveitamento de espa~os a rede de escolas oficiais do 1 ° 
ciclo do Ensino Basico da cidade de Lisboa, encontra-se neste momento 
desequilibrada: nas zonas antigas da cidade existe urn m1mero considenivel de Escolas 
com espac;os sub-aproveitados devido a diminuic;ao drastica do seu m1mero de alunos; 
nas zonas de construc;ao habitacional mais recente (sobretudo na zona oriental da 
cidade) ha uma carencia destes equipamentos de ensino. 

No que respeita ao tipo de instalac;6es escolares,a maior parte dos edificios sao 
propriedade do municipio. Os edificios pertencentes a particulares situam-se sobretudo 
nas zonas mais antigas e centrais da cidade. Por seu lado, as poucas escolas pre
fabricadas existentes, concentram-se na coroa periferica . 

DIRECTIVAS 

Torna-se premente uma reestruturac;ao da rede de Escolas que passani necessariamente 
pela utiliza<;ao/adaptac;ao dos espac;os devolutos das Escolas das zonas antigas da 
cidade e, por outro lado, pela constru<;ao de novas escolas nas zonas em que se 
verifica crescimento populacional. 

A manter-se o decrescimo da dimensao familiar e a reduc;ao da populac;ao, a rede 
escolar deveni eventualmente vir a ser repensada, no sentido de reconverter as 
actividades das escolas em zonas com decrescimo populacional. Em termos futuros a 
partilha de espac;os das instalac;6es escolares por outras valencias e por outros estratos 
demograficos, sera uma alternativa cada vez mais va!ida e eficaz para urn correcto 
eficaz aproveitamento dos recursos ffsicos e humanos. 

Nota: Apresenta-se tambem a listagem das escolas que se preve que venham a fechar em breve , e 
ainda a rela<;ao de escolas a construir e em constru<;ao. 

188 



• 

2.3 Ensino Basi co do 2 °, 3 ° Cicio e Secundario 

0 ensino basi co do 2 ° ciclo corresponde ao 5° e 6 ° ano de escolaridade. 
0 en sino basi co do 3 ° ciclo abrange o 7 °, 8 ° e 9 ° ano de escolaridade, enquanto o 
ensino secundario equivale ao 10°, 11° e 12° anos. 

Distribufdos pelo territ6rio municipal existem 60 estabelecimentos a ministrar os tres 
ruveis de ensino referidos. A maior parte deles (40) sao escolas secundarias, 14 do 
ensino basico do 2° ciclo (preparat6rias) e 6 sao C+S. 

' E na coroa de transi~o que se localizam a maioria das escolas 35. Apenas 7 na area 
~ntral. ' 

Contactos tidos com a Direc~o Regional de Educa~ao de Lisboa do Ministerio de 
Educa~ao e reuni5es efectuadas com os respectivos conselhos directivos, bern como 
o levantamento da situa~ao actual atraves de urn inquerito por escola, permitiram 
detectar os estabelecimentos que se encontram numa situa<;ao mais problematica 
(necessidades mais urgentes), os que funcionam em instala<;5es adptadas ou pre
fabricadas, bern como as novas escolas previstas e amplia~5es a rea1izar. 

Pode constatar-se ainda que os principais problemas das escolas se colocam ao ruvel 
das instala<;Oes. 
Os problemas a nfvel de conserva~o e manuten~o dos ediffcios sao os mais 
referidos, pois alguns deles sao bastante antigos ou ha muito que nao sofrem obras. 
Estes problemas sao seguidos pelos que se relacionam com a degrada~o e/ou falta de 
espa<;os exteriores, incluindo os espa<;os verdes que, devido a falta de manuten<;ao , 
nao podem ser usufrufdos pela popula~o escolar . 

A falta de espa<;os para actividades ludicas,(ex.salas para convfvio) e desportivas 
(ex. campos de jogos, ginasios) sao outras situa~5es frequentemente mencionadas, bern 
como insuficiencia de espa~o para cantinas e balnearios, o que em algumas escolas 
constitui uma situa<;ao muito problematica, principalmente quando estas servem uma 
popula<;ao escolar com fracos recursos econ6micos, vivendo em bairros degradados , 
barracas e clandestinos -

Grande parte destes estabelecimentos nao disp5em de pavilh5es polidesportivos, 
campos de jogos, ou cantinas. 

Outras quest5es detectadas referem-se a falta de equipamento escolar/ didactico, falta 
de pessoal auxiliar e ainda a problemas de seguran<;a. 

A nivel da procura destes estabelecimentos, duma forma geral o grande •boom» esta 
a verificar-se no ensino secundano, enquanto que existe uma tendencia para de 
decrescimo da popula<;ao estudantil nas escolas primarias ( 1 ° ciclo) e escolas 
preparat6rias (2 ° ciclo). 
Este "pico" resulta do regresso da popula~ao das ex-col6nias, dos emigrantes, e ainda 
da reforma do ensino que ,anteriormente, era muito mais expositivo e actualmente e 
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muito mais experimental, o que nao pennite o aproveitamento de espac;os como 
laborat6rios ou outros para salas de aulas. 

Toda esta situa<;ao agravar-se-a com a nova refonnulac;ao do sistema 
educativo em que o 12 ° ano tern urn elevado aumento de carga horciria passando de 12 
horas semanais para cerca de 30, deixando assim de poder ser ministrado em regime 
noctumo e exigindo mais salas de aulas. 
Outro aspecto que contribuira para este fen6meno e tambem o facto do ensino 
obrigat6rio passar a ser ate ao go ano de escolaridade. 

Atendendo a todos estes factores, uma das solu<;Oes preconizada pelo Ministerio de 
Educa<;ao, consiste na manuten<;ao duma parte dos alunos nas escolas preparat6rias ate 
ao go, ano e sempre que possfvel, aproveitar as instalac;5es das escolas primcirias que 
se encontrem sem utilizac;ao plena. No entanto esta questao carece de compatibilizac;ao 
com a politica autarquica pois como anterionnente se referiu a que aproveitar os 
espac;os das escolas do 1° ciclo para actividades circunescolares, alargar o regime 
nonnal. 

Relativamente a relac;ao entre a reparti<;ao espacial das escolas e a populac;ao a servir, 
observa-se que a nivel do 2 ° e 3 ° ciclo e secundano e sobretudo nas freguesias da 
periferia onde se sentem as maiores carencias, pois sao as mais procuradas, tendo 
muitas vezes de rejeitar alunos. 
Podem destacar-se nestas, as areas de Telheiras, Carnide e Lumiar, onde se tern 
assistido a implantac;ao de novas urbanizac;5es, atraindo estratos de populac;ao jovem. 
No que conceme as freguesias do centro, estas carencias nao sao tao acentuadas, 
podendo ser resolvidas, nao com a construc;ao de novas unidades devido a escassez de 
espac;o disponivel, mas aproveitando as actuais escolas basicas do 1 ° ciclo e sempre 
que possfvel alargando-as aos 2 ° e 3 ° ciclos, pennitindo uma integrac;ao vertical. 
Convem contudo referir o facto de vcirias escolas primanas funcionarem em edificios 
de habita<;ao (espac;os adaptados) sem logradouros nem outras condic;5es necessarias 
ao seu eficaz funcionamento, devendo estas sempre que possivel irem fechando e 
substituidas, procedendo-se em alguns casos ao reagrupamento de alunos num unico 
estabelecimento. 
Outra altemativa consiste na reutiliza<;ao de alguns edificios no centro da cidade, 
numa perspectiva de conserva<;ao e reabiffia<;ao do patrim6nio. 

2.4 Ensino Superior 

Relativamente ao en sino superior, foi elaborado urn estudo sectorial especffico com o 
tema "Papel das Instituic;5es Cientfficas , Tecno16gicas e Superiores", do qual se 
podem retirar as ilacc;5es que se seguem. 

Lisboa concentra hoje fracc;5es elevadas tanto do potencial cientffico e tecnol6gico 
nacional, bern como da capacidade de forma<;ao superior do pais. 
Cerca de 40% dos docentes do ensino superior publico ( Universitcirio e Politecnico) 
trabalham em Lisboa. Cerca de 37% dos estudantes do ensino superior publico do pafs 
frequentam estabelecimentos de ensino em Lisboa. Lisboa e ainda responsavel por 
67% do pessoal e da despesa nacional em investigac;ao cientifica e desenvolvimento 
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tecno16gico. Todos os laborat6rios do Estado, bern como a quase totalidade do seu 
pessoal e da sua capacidade instalada, situam-se igualmente em Lisboa. 

Estes indicadores fazem da capital a unica regiao do pais a disp()r actualmente de 
nfveis razmiveis de " densidade " de investiga~o cientifica e de forma~o superior. 

Embora moderadas em termos europeus, estas capacidades de forma<;ao superior e de 
investiga~o cientifica e tecnol6gica, fazem com que a cidade ocupe urn Iugar 
primacial nas redes de contactos cientificos e tecnicos internacionais em que o pais se 
• msere. 

De uma forma geral, os pianos de desenvolvimento das Escolas de Ensino Superior e 
alguns projectos ja elaborados ou em perspectiva apontam no sentido de uma maior 
diversifica<;ao do Ensino Superior em Lisboa, sendo de admitir que nele venham a 
adquirir importancia crescente a forma<;ao continua e a forma<;ao profissional, 
tendencia que encontramos claramente presente, no 1ST, no ISEG, no ISCTE, em 
quase todas as Faculdades da UNL e, em esb~o, na propria Faculdade de Letras da 
UL. 

No caso de algumas Faculdades contactadas - nomeadamente ISCTE, ISEG e IST; 
FCT e FCHS da UNL -, como no de alguns Institutes Politecnicos - em particular, 
ISEL e ESCS -, a tendencia e para urn aumento significative da actividade de ensino, 
com o correlative aumento do numero de discentes, docentes e de cursos de 
licenciatura. 
Entre as que preveem maior expansao, praticamente s6 o IST admite como certa e a 
curto prazo, a cria<;ao de urn segundo p61o. Nas restantes Faculdades e Institutes 
Politecnicos, o seu crescimento e expansao estao previstos para dentro de Lisboa, mas 
nos espa<;os que ja ocupam - como sao os casos das Faculdades da UL, do ISEL e da 
ESCS - ou para fora de Lisboa, caso, em particular, da Universidade Nova de Lisboa 
que definiu como area de expansao estrategica das suas Faculdades o II Campus do 
Monte da Caparica II. 

Em muitas das institui<;oes de ensino entrevistadas, a abertura ao exterior e efectiva. 
Noutras, encontra-se ainda no dominio das inten<;6es ou numa fase incipiente. Em 
contrapartida, a abertura ao exterior e urn tra~o comum aos dois laboratories do 
Estado e a todos os Centros de Investiga~o contactados. 
Algumas das institui<;6es contactadas, como a FEPASC, IST, CIDEC, LNEC, 
Faculdade de Medicina Veterimma, esperam claramente o empenho e o apoio da 
Cfunara Municipal de Lisboa na resolu<;ao de alguns dos problemas de instala~6es 
presentes ou futuras e que, no caso do 1ST, englobam o das residencias para 
estudantes. 

A nivel de recomenda<;6es, parece inquestionavel que dois eixos surjam como centrais 
no desenvolvimento e afirma<;ao da cidade: a valoriza<;ao dos recursos humanos e 
materiais de indole cientifica, tecnol6gica e de forma~o avan~da, disponfveis na 
Capital; o refor<;o da sua incorpora~o no processo do planeamento estrategico de 
Lisboa. 
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Como proposta, sugere-se a adapta<;ao das seguintes linhas de orienta<;ao e iniciativas 
concretas: 

1 Apoio a expansao das actividades de investiga~o cientffica e tecnol6gica, de 
forma~o superior e de difusao cientffica 

No dominio da expansao das actividades de investiga<;ao e de forma<;ao superior, 
apontam-se, como forma de responder a maior procura naqueles dominios e, 
simultaneamente, como forma de valorizar a recupera<;ao de zonas da cidade em 
transforma~ao, as seguintes iniciativas: cria<;ao de urn novo p6lo de Ensino Superior, 
de Forma<;ao Profissional e Investiga<;ao Cientffica e Tecnol6gica integrado no 
desenvolvimento da Zona Oriental; cria<;ao ou recupera<;ao de instala¢es para novos 
complexos de unidades de investiga<;ao, em outras areas da cidade; cria<;ao de novas 
residencias para estudantes do ensino superior. 

No campo especifico da difusao da cultura cientifica, sugeria-se a dinamiza<;ao e 
lan~ento de urn espa~o de Descoberta Cientifica, destinado ao grande publico e as 
Escolas; a instala~ao de bibliotecas-videotecas de fndole cientifica e cultural; a 
renova~ao dos museus existentes em Lfsboa, refor~do as suas componentes culturais 
e cientificas. 

2 Apoio a crescente participa~o das institui~<>es cientfficas, tecnol6gicas e de 
fonna~o superior na vida da cidade 

Seguidamente sao apresentadas algumas ac~oes propostas (pelo Plano.Estrategico) 

1. Dinamizar a cria~ao de urn novo p6lo de Ensino Superior, Forma<;ao Pro fissional 
e Investiga~ao Cientifica e Tecnol6gica na Zona Oriental. 

2. Promover a recupera<;ao ou cria~o de instala~6es para acolher novos complexos 
de unidades de investiga~o. 

3. Apoiar a cria~o de novas residencias para estudantes do En sino Superior. 

4. Dinamizar a cria~ao de urn espa~o de Descoberta Cientffica destinado ao grande 
publico e ao apoio as escolas. 

5. Promover a instala~o de bibliotecas-videotecas de fndole cientifica e cultural. 

6. Cria<;ao de urn Forum Lisboa-Ciencia como quadro institucional de consulta e 
programa~o de actividades reunindo a CML e entidades de ensino superior, 
forma<;ao profissional e investiga~o cientifica e tecnol6gica. 

7. Explicitar uma linha de actividades, de investiga<;ao e forma~o avan~da, no 
quadro do Municipio e criar uma linha de fmanciamento por projectos 
corresponden te. 
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8. Incrementar o m1mero, a divulga<;ao eo controle de execu<;ao de protocolos entre 
a CML e institui~6es cientfficas, tecnol6gicas e de ensino superior da Cidade. 

9. Ceder as Sociedades Cientfficas e institui~ congeneres, instala<;6es 
apropriadas em Lisboa. 

10. Dinamizar a cria~ao de urn p6lo de investiga~ao cientffica em materia de risco 
sismico em Lisboa. 

3. EQUIPA.l\1ENTOS DE SAUDE 

• Cuidados de saude primarios (Centros de Saude, unidades de internamento e 
servi~os de atendimento permanente). 

No que respeita a cidade de Lisboa, os cuidados de saude primanos encontram-se 
assegurados por 17 Centros de Saude e 26 extens6es que constituem urn primeiro 
nfvel de contacto das popula<;Oes com os servi<;os de saude. 
Considerando a norma de 1 Centro de Saude para 25.000 habitantes, nao se verificam 
car~ncias relativamente a este tipo de equipamento. 

No entanto, a nfvel de funcionamento verificam-se defici~ncias, uma vez que os 
Centros de Saude e os Servi<;os de Atendimento Permanente funcionam 
autonomamente, estando apenas estes ultimos abertos 24 horas/dia. 

Na realidade, cada Centro de Saude deveria possuir uma unidade de atendimento 
permanente uma vez que, inclusivamente, estes equipamentos se encontrarn melhor 
apetrechados para este fim no que concerne a material hospitalar . 

Relativamente ao estado de conserva<;ao e adequa<;ao das instala<;6es na cidade de 
Lisboa, na sua maioria, elas sao desajustadas a realidade actual, apesar do seu estado 
de conserva<;ao ser razoavel ou born. 

No que concerne a unidades de internamento, estas sao inexistentes na cidade de 
Lisboa, o que implica uma lota<;ao das unidades hospitalares com convalescentes e 
doentes de evolu<;ao prolongada. 

Deveria ser considerado o aproveitamento das estruturas existentes (ex: Asilo de 
Marvila, Mitra, entre outros) para unidades de internamento, considerando a norma 
de 111.000 habitantes. 

Cuidados de Saude Diferenciados 

A cidade de Lisboa possui 10 hospitais gerais, pertencentes a rede de servi<;os 
publicos, com uma lota~ao de aproximadamente 5.000 camas. 
Estes hospitais gerais, dentro da cidade de Lisboa, funcionam com as val~ncias de 
hospitais distritais, regionais e centrais, pois toda a popula<;ao do distrito de Lisboa, a 
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exce~ao de Cascais, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, que ja possuem hospitais 
distritais, e por eles servida. 

A maioria destas instalact6es hospitalares encontram-se, quer relativamente ao estado 
de conserva~o dos ediffcios, quer no que conceme ~ adequa~ das instala¢es, longe 
de satisfazer os requisites de uma modema unidade hospitalar. 

Relativamente ao numero de camas e considerando a norma de 2,5/1.000 habitantes 
por Hospital Central, para a popula~o de 91, nao existem carencias quantitativas a 
este nivel. Antes pelo contrario, com a constru~o de novas unidades distritais 
(Almada, Amadora/Sintra), verifica-se urn excesso de camas. 

Mas, porque algumas unidades hospitalares nao possuem OS requisitos desejaveis e por 
nao haver unidades de intemamento destinadas a doentes de evolu~o prolongada e 
convalescentes, este excesso nao e notado. 

Saude Mental 

Na cidade de Lisboa existem 2 centres de saude mental, 2 hospitais psiquiatricos, 1 
centro regional de alcoologia, 1 servi<tO de preven~o de t6xico-dependencia (Centro 
das Taipas - 12 camas). 
Neste momenta estao a ser efectuadas alteract<>es na organiza~o destes Servi<tOs. 

LINHAS DE ACTUA~AO 

Cuidados de saude primarios: 
- aproveitamento das estruturas existentes para a cria~o de unidades de internamento; 
- reavaliactao a nivel de localiza~o dos diferentes equipamentos, com vista a uma 

melhor acessibilidade; 
- cria~o de unidades de atendimento permanente incorporadas nos centres de saude; 
- adequa~o das instalat;6es ao fim a que se destinam; 
- apetrechamento das mesmas; 
- defini~o de areas de influencia. 

Cuidados de Saude diferenciados: 
- reestruturactao da rede hospitalar; 
- adequa~o das instala96es ao fim a que se destinam; 
- apetrechamento das mesmas; 
- defini~o de areas de influencia. 

Numa perspectiva de reestrutura~o da rede hospitalar na Area Metroplitana de 
Lisboa, o Departamento de Estudos e Planeamento de Saude do Ministerio da Saude, 
prop()e o seguinte: 
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0 Hospital de Santa Maria e o Hospital de Todos-os-Santos, a construir em 
Chelas, deverao funcionar como Hospitais tecnicamente sofisticados, dada a sua 
localiza~o privilegiada em zonas de grande acessibilidade. 
Devera tambem ser considerada a expansao do Hospital deS. Francisco de Xavier. 
Para estas unidades preveem-se unidades de internamento para convalescentes e 
doentes de evolu~o prolongada. Deverao, ainda, funcionar estritamente ligadas com 
universidades ou Escolas Medicas. 
Relativamente a area de reserva para o Hospital de Todos-os -Santos em Chelas, a sua 
localiza~o e area foi acertada entre a CML e a DGIES 

Relativamente aos Hospitais de S. Jose e Curry Cabral, e considerada a sua 
desactiva~o, assim como ja o foram o de Arroios (integralmente) e o do Desterro 
(parcialmente), logo que venham a ser integralmente substitufdos por outras unidades. 

Como hospitais especializados sao considerados a Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa, o Hospital de D. Estefania e o Instituto Portugues de Oncologia. 

Relativamente aos hospitais psiquiatricos Miguel Bombarda e Julio de Matos e 
igualmente considerada a sua desactiva~o, assim que puderem ser integralmente 
substituidos por outras unidades. 
Especificamente no que concerne ao Hospital Julio de Matos, o Despacho 1192 do 
Gabinete do Ministro da Saude publicado no Diano da Republica de 12 de Mar~, II 
Serle, cria o Parque da Saude, com vista a urn adequado e eficaz aproveitamento dos 
pavilh6es deste hospital, que se encontram subaproveitados e degradados, prevendo-se 
a sua reabilita~o enquanto edificios com valor patrimonial. 

Assim, o programa para este complexo designado por Parque de Saude de Lisboa 
consiste na localiza<;ao das seguintes institui<;6es: 
- Instituto Portuges do Sangue 
- Instituto Nacional da Farmacia e Medicamento 

Preve-se ainda: 
- Instituto Portugues de Reumatologia 
-Centro de Saude de Alvalade -
- Laborat6rio de Controle de Qualidade (edificio novo) 

Assim, duma forma global e no que concerne a cria<;ao de equipamentos de saude na 
cidade de Lisboa, nao foram apresentadas, pela entidade competente do Ministerio da 
Saude, carencias significativas, apenas uma necessidade de reestrutura<;ao do 
existente. 

Nota: Estes elementos, carecem ainda de discussao com a comunidade cientifica, 
com a Ordem dos Medicos, com Associa<;6es Profissionais e com as 
Universidades ou Escolas Medicas directamente ligados a Saude , para que 
posteriormente possam vir a constituir perspectivas municipais nesta area de 
interven<;ao da competencia da Administra<;ao Central. 
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4. EQUIP AMENTOS SOCIAlS 

Mediante o Ievantamento efectuado pelo Departamento de Ac~o Social da CML 
nas freguesias da cidade, pode-se constatar 0 seguinte,relativamente a 
globalidade dos equipamentos sociais: 

- Existencia de maior m1mero de equipamentos de apoio a infancia, comparativamente 
aos de apoio aos idosos 

- 0 maior investimento do poder central na cria~o de estabelecimentos vocacionados 
para a infancia (32% contra 17% para os idosos). 

- 0 predominio de lares particulares com flns lucrativos, para idosos (41% do total), 
possuindo alvani apenas 15 (14%) 

- Inexistencia, ou quase, de equipamentos nalgumas freguesias da cidade, localizando
se estas principalmente no centro hist6rico (area central) 

- Taxa de cobertura de equipamentos sociais extremamente baixa, sendo o facto mais 
not6rio nas freguesias da Zona Oriental. 

- Equipamentos com capacidade esgotada, havendo, segundo informa<t(>es das 
institui~i:>es, grandes listas de espera. 

- Atendendo que a resposta em termos de equipamentos sociais e fornecida a 
popula~ao pelas IPSS, estabelecimentos Oficiais e Particulares com fms lucrativos. 
verifica-se o papel relevante das IPSS's, tanto na area da infancia (45% do total), 
como na area dos idosos (42 %do total) 

Atraves de uma amilise de acordo com os diferentes tipos de equipamentos 
sociais, verifica-se a situa~o seguinte: -
Creches 

Existe uma rede muito reduzida tanto a nivel de estabelecimentos oflciais, como a 
nivel das IPSS, mantendo estas em m1mero elevado a valencia de Jardim de Infancia, 
uma vez que as creches nao s6 do ponto de vista de constru~o (area necessaria), mas 
do pr6prio funcionamento, se tomam mais dispendiosas 

Jardins de Infancia 

Tambem nesta valencia a rede ptlblica e insuficiente , situando-se a resposta,sobretudo 
ao nivel dos 5 anos , sendo a procura satisfeita pelas I.P.S.S. acopulada a valencia 
creche ou A TL. 
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Actividades de Tempos Livres 

As A TL' s da rede publica funcionam quase sempre no pr6prio edfficio da escola 
primana, persistindo no entanto os problemas do honirio e da falta de pessoal tecnico. 
Assim, a resposta a esta val~ncia e dada pelas IPSS 's, geralmente acopulada ao Jardim 
de infancia, mas debatendo-se com urn funcionamento deficiente tanto em espa~o, 
como em pessoal. Nestes ultimos anos, tendo vindo a registar-se uma procura muito 
elevada, visto o regime escolar ainda nao responder as necessidades sentidas pelas 
farnilias. 

Centros de Dia 

0 numero existente, nao satisfaz as necessidades da popula~ao idosa. Este 
equipamento devera ser implantado a nivel de freguesia. 
A programa~o dos C.Dia devera ser cautelosa, visto as resid~ncias de idosos 
integrarem esta val~ncia. 

Residencias 

A quantifica~o das necessidades reais destes equipamentos nao esta devidamente 
estudada, tendo sido criada a comissao D.A.S. I.P.S.S. da Seguran~ Social e Santa 
Casa da Miseric6rdia, que ira permitir urn levantamento rigoroso quanta a situac;ao e 
carencias deste tipo de equipamento e a uma melhor rentabiliza~o de custos e 
melhores respostas . 

Equipamentos para deficientes 

Existem grandes car~ncias no numero de estruturas de apoio a deficientes. 
Ha tambem carencias a nivel de estruturas de apoio a deficientes, como sejam classes 
especiais localizadas nos equipamentos existentes (jardins de infancia, escolas 
primanas). 

Equipamentos para crian~ em risco - sem abrigo. 

Em geral, este equipamento, e assegurado pelas IPSS, que, no entanto, enquanto 
resposta as problematicas existentes ,sao ainda muito insuficientes. 

OBJECI1VOS/LINHAS DE ACTUACAO 

-Criar novos equipamentos de resposta as necessidades e problematicas existentes, 
defenindo as car~ncias de cada freguesia, de cada bairro, proporcionando urn quadro 
de vida assente na diversidade de situac;6es e alargando o leque de o~<>es na cidade. 
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- Reestruturar os equipamentos existentes. 

- Regulamentar tanto a nivel dos equipamentos existentes quanto ao funcionamento 
destes, como na defini~o e programa~o dos equipamentos sociais no ambito de 
pianos de urbaniza~o e de ponnenor. 

- Ligar o desenvolvimento social ao desenvolvimento econ6mico que passa pela 
anima~o do tecido econ6mico e consequentemente pela implementa~o de 
equipamentos de forma~o e inser~o social para jovens e mulheres nomeadamente. 

- Recriar o valor urbano aos bairros com programas de reabilita~o urbana e social, 
propondo a reestrutura~o de equipamentos existentes e criando novos 
equipamentos. 

- Defmi9ao de zonas piloto para a integra~o de politicas de solidariedade, 
desenvolvimento social, ordenamento urbano e educa~o-fonna~o. 
Plano de Chelas 
Plano Expedito de Benfica 
Alcantara-Rio 
Plano do Alto do Lumiar 

- Definir pianos de ac~o nos bairros de habita~o social e araes degradadas 
justificando uma interven~o prioritaria. 
Casal Ventoso- Campolide 
Quinta da Bela Flor - Campolide 
Boavista- S.Domingos de Benfica 
Quinta Grande - Charneca 
Zona J de Chelas - Marvila 
Curraleira - S .Joao 

Cria~o de comiss5es locais para o desenvolvimento social dos bairros 

- Proposta de novos tipos de equipamento- Centros Comunitarios de Interven9ao 
Social - onde estariam integradas as Comiss5es Locais para o desenvolvimento 
social dos bairros. 

- Parques Ludicos para a Infancia/Jovens. Equipamento ao nivel da cidade que 
integram actividades especiais e que terao como objectivo a assegurar a continuidade 
urbana. 

5. DESPORTO 

Ap6s a analise dos diferentes tipos de infraestuturas desportivas contemplados no 
Estudo Sectorial do PDM podem destacar-se·as seguintes caracterfsticas: 

• A reduzida area desportiva global por habitante registada, que se cifra-se em 
0,59m2 sem contabilizar as areas desportivas das instala96es escolares , e 0,80m2 
considerando as mesmas. 
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• As maiores lacunas sao sentidas ao nivel dos pianos de agua, com apenas 
O,Olm2/Hab. na Cidade, e Pavilh6es Polivalentes. 

• As instala<;Oes com maior representatividade sao os pequenos espa<;os cobertos e os 
campos de pequenos jogos, distribuidos de uma fonna nao programada. 

A area desportivalhabitante no Concelho e extremamente baixa, preocupante mesmo, 
se considerarmos que Lisboa e a Capital Nacional, de urn Pais Europeu. 0 
crescimento e expansao urbana nao foram acompanhados por uma adequada rede de 
equipamentos desportivos, verificando-se assim, urn desequilibrio entre aqueles e a 
composi<;ao demogra.tica.Em simultaneo constata-se que nas areas hist6ricas e 
consolidadas tambem existem carencias. 

Em face disto, facilmente se compreende a urgencia de uma actua<;ao pronta e 
eficiente, de forma a elevar os actuais indices de area desportiva, . sendo necessario 
projectar novos equipamentos desportivos que sirvam convenientemente a popula<;ao, 
contribuindo para uma melhoria da sua qualidade de vida. No entanto, a urn numero 
elevado de infraestuturas desportivas, que reflete uma maior area desportiva por 
habitante, pode nao corresponder a uma boa cobertura desportiva da popula<;ao 
existente. A exagerada concentra<;ao dos equipamentos inviabiliza a obten<;ao de 
melhores niveis de cobertura. 

Mediante a analise e conhecimento da realidade desportiva e populacional da Cidade 
de Lisboa, foi definido pela C.M.L. no Plano Estrategico, aprovado em 9 de Junho de 
1992, 0 objectivo estrategico global de 1' 11m2 de area desportiva por habitante, a 
curto prazo, 2,3m2 de area desportiva por habitante a atingir no ano 2000 e 
4,0m2/hab. a atingir no ano 2010. 

A analise efectuada no quadro desportivo da Cidade e da forma como este se articula 
com os efectivos populacionais, no ambito dos estudos sectoriais do equipamento 
desportivo, permitiu ja planear os primeiros equipamentos, a realizar a curto prazo, 
que constavam da carta desportiva municipal , de que se destacam os seguintes 
complexos e equipamentos desportivos: 

Complexos Desportivos 

• Complexo Desportivo na Travessa da Mem6ria (Ginasio, Piscina Coberta) 

• Complexo Desportivo da Ajuda/Rio Seco (Pavilhao, Ginasio, Campo 
Polidesporti vo) 

• Complexo Desportivo das Salesia.S (Piscina coberta, 2 Campos de Squash, Campo 
Polidesportivo, Pista de Atletismo com 200 metros) 

• Complexo Desportivo na Escola Primana n ° 44 (Piscina descoberta, Tan que de 
aprendizagem descoberto, campo Polidesportivo) 
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• Complexo Desportivo do Alto de Campolide (Piscina coberta, Tanque de 
aprendizagem coberto, Pavilhao, Gimisio) 

• Complexo Desportivo do S.L.B. (Complexo Olimpico de Piscinas) 

• Complexo Desportivo do Bairro da Boavista (Piscina descoberta, Tanque de 
aprendizagem descoberto, 2 campos Polidesportivos) 

• Complexo Desportivo do clube Futebol de Benfica (Piscina coberta, Tanque de 
aprendizagem coberto, Pavilhao, 2 Ginasios) 

• Complexo Desportivo no Bairro Padre Cruz (Pavilhao polivalente, Piscina coberta, 
Tanque de aprendizagem coberto) 

• Complexo Desportivo no Estadio Universitario de Lisboa (Pavilhao, Piscinas, 2 
campos de grandes jogos) 

• Complexo Desportivo da Quinta das Conchas (3 Campos de Tenis, campo 
Polidesportivo) 

• Complexo Desportivo do S.C.P. (Piscinas cobertas, Pavilhao) 

• Complexo Desportivo da Quinta da Castelhana (2 Campos de Squash, Piscina 
coberta, ginasio, campo Polidesportivo) 

• Complexo Desportivo no colegio Maria Pia de Lisboa (Pavilhao, campo 
Polidesportivo) 

• Complexo Desportivo do Casal Vistoso (Pavilhao, 2 Ginasios) 

• Complexo Desportivo do Vale Fundao (Piscina Coberta, Tanque de aprendizagem 
coberto, 2 Campos Polidesportivos, campo de grandes jogos, Pista de Atletismo) 

• Complexo Desportivo do Parque Urbano da Zona M de Chelas (Piscina descoberta, 
Tanque de Chapinhar, Ginasio, Campo Polidesportivo, 3 Campos de Tenis) 

• Complexo Desportivo do Clube Nacional de Nata93:o (Pavilhao Polivalente, 
cobertura da Piscina) 

• Complexo Desportivo do Clube Oriental de Lisboa(Piscina coberta, tanque de 
aprendizagem coberto, Pavilhao, 2 Campos de grandes jogos, campo 
Polidesportivo, 3 campos de Tenis) 

• Complexo Desportivo da Zona M de Chelas (Pavilhao, Tanque de aprendizagem de 
coberto, campo Polidesportivo) 
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• Complexo Desportivo da A.C.D.C.E.O. (Piscina, Pista de Atletismo, Pavilhao 
Polivalente, 2 campos de Tenis, campo Polidesportivo) 

• Complexo Desportivo deS. Estevao (Piscina coberta infantil, Ginasio) 

• Palacio dos Desportos na area da Expo' 98 

Piscinas 

• Piscina coberta no Complexo Desportivo dos Olivais 

• Piscina do Clube Naval de Lisboa 

Pavilhoes 

• Pavilhao junto a Sede da Academia de Santo Amaro 

• Pavilhao na A venida Padre Cruz 

• Pavilhao no Ediffcio Polivalente destinado a mercado e equipamento desportivo na 
Zona N1 de Chelas 

DIREC'I1V AS 

No Planeamento dos Equipamentos Desportivos, devera ter-se em conta: 

1. Criterios de localiza~o e caracteriza~o dos terrenos. 

2. Reserva de espa~os para novos equipamentos em zona urbanas. 

3. Articula~o com outros equipamentos existentes ou projectados, de modo a haver 
uma racionaliza~ao de utiliza~o do espa~o fisico. -

4. Criterios para defmi~ao da estrutura ffsica dos equipamentos desportivos. 

4.1 Os equipamentos de acordo com a sua dimensao e numero deverao ser de 
integrados em complexes desportivos de grande, media e pequena dimensao: 

• Os de grande dimensao visam responder as necessidades da Cidade 
• Os de media, a popula~o de grandes zonas da Cidade. 
• Os de pequena, servem a popula~o ao nfvel do bairro. 

4.2 Segundo as dimens6es dos complexos desportivos, estes deverao ser 
constituidos por agrupamentos de diferentes tipos de equipamentos, sendo a 
sua constitui~ao definida de acordo com as necessidades da zona. 
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4.2.1 Os complexes desportivos de grande dimensao deveriio ser constituidos 
por: 

• Complexo de piscinas olimpicas 
• Pahkio dos Desportos 

4.2.2 Os complexes desportivos de m&fia dimensao deveriio ser constituidos 
por: 
• Campo de grandes jogos 
• Pavilhao Polivalente 
• Ginasio 
• Campo Polidesportivo 
• Complexo de Piscinas 
• Infraestruturas de apoio 

4.2.3 Os complexes desportivos de pequena dimensao deveriio ser 
constituidos por: 

• Campo polidesportivo isolado e balneano de apoio, ou tanques de 
aprendizagem 

4.3 Tendo em conta a carencia de terrenos disponiveis principalmente nas areas 
consolidades do tecido urbano, ha que considerar a hipotese de reconverter 
espac;os edificados desactivados, particularmente com valor Patrimonial ou 
com potencialidades, susceptiveis de serem adaptados para equipamentos 
desportivos. 

4.4 Para alem destes espac;os planeados para a pratica desportiva deveni 
incentivar-se a cria<;ao de espac;os de laser para actividades desportivas de 
natureza espontanea nos intersticios das urbanizac;5es. Salienta-se que estes 
espac;os nao sao contabilizados para a obten<;ao dos fndices acima 
mencionados. 

-
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NOTA: 

A nfvel do ensino basico (escolaridade obrigat6ria) a Dir~o Regional de Educa~o 
de Lisboa, preconiza urn quadro conceptual no que respeita a delimita~o(cria~o) de 
Territ6rios Educativos. 

Estes Territ6rios deverao fonnar urn conjunto composto por uma escola "mae" e 
outras escolas satelites, com uma proximidade geognifica adequada, de modo a que 
entre elas se possam estabelecer rela~5es horizontais e verticais. 

Este conceito tern como fundamentos principais, por urn lado, permite uma melhor 
gestao e urn racional aproveitamento dos recursos ffsicos (instala~5es e equipamento 
didactico) bern como uma rela~ao mais s6lida entre aluno e espa~o, de forma a que o 
aluno de. cada vez que transite para outro nivel, nao tenha de se deslocar para outra 
area sentindo-se desenraizado . 

• 
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9. ESTUDOS PRELIMINARES DA CARTA MUNICIPAL DO 
PATRIM6NIO 

1. INTRonuc;Xo 

Apesar das varias recomenda~Oes e conven<;Oes internacionais sobre a 

salvaguarda do Patrim6nio arquitect6nico, com realce para a Carta de 

Veneza, de 1964 - a primeira que coloca a abordagem do patrim6nio 

edificado numa perspectiva global e de conjunto, ao inves do tradicional 

conceito de "monumento hist6rico" -, s6 a partir da decada de 70 se 

esb~ novas metodologias de interven~o no espa~o urbano 

contemplando a tematica do patrim6nio construfdo. De facto, a crise 

energetica e o questionar dos paradigmas urbanfsticos modernistas 

vigentes levaram ao abandono dos modelos de desenvolvimento das 

cidades, perspectivados fundamentalmente no sentido da expansao e da 

renova~o urbanas. 

1972 foi o ano da mundializa~o das quest6es relativas ao patrim6nio 

cultural e natural, simbolizada pela Conven~o do Patrim6nio Mundial, 

aprovada no ambito da Unesco. Este organismo viria a fazer aprovar, 

em 1976, a recomenda~o de Nairobi que equaciona a questao do 

patrim6nio urbano no contexto de uma nova componente da interven~o 

urbana: a reabilita~o, entendida como "o oposto da musealiza~ao dos 

tecidos antigos" (Fran~ise Choay). Este processo de reflexao, iniciado 

pela experiencia de Bolonha, deu origem ao movimento do 

Renascimento das Cidades Europeias que conduziu a reabilita~o de 

centros hist6ricos e a revitaliza~o das respectivas malhas urbanas. 

0 patrim6nio de Lisboa, que se concentra em grande parte na extensa 

area central da cidade, caracteriza-se pela sua densidade, homogeneidade 

e pequena escala do edificado. Sao poucos os ediffcios que 

individualmente se destacam da conjunto edificado, ou cujo valor como 

objecto individual se sobreponha inequivocamente ao da envolvente. 
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0 ciclo do liberalismo desenfreado da decada de 80, incentivou a 

destrui~ao de edif{cios e conjuntos arquitect6nicos notaveis, bern como o 

rompimento de tecidos urbanos fundamentais na hist6ria e na identidade 

da cidade, dando origem ao caos urbanfstico. Na decada de 90, 

com~m a ensaiar-se novas formas de gestao urbana num quadro de 

recursos publicos escassos, reinvestindo na cidade existente, cujo 

significado cultural se reconhece e se pretende valorizar nas novas 

abordagens do urbana. 

E neste contexto que, em Agosto de 1990, Lisboa aprova o seu sistema 

de planeamento global, assente na elabora~o em simultaneo do Plano 

Estrategico e do Plano Director Municipal e no lan~anto de Pianos e 

Projectos Prioritarios. 0 Plano Estrategico de Lisboa, aprovado em 

Julho de 1992, identifica o patrim6nio edificado como uma das 

potencialidades da cidade e considera "a valoriza~o da qualidade 

ambiental e do patrim6nio de Lisboa como uma das areas prioritarias das 

polfticas municipais". 

A primeira das tr~ grandes linhas de actua~o enunciadas pelo Plano 

Estrategico de Lisboa para a valoriza~o dos recursos patrimoniais da 

cidade e, naturalmente, o inventario sistematico dos valores em 

presen~a, que assume assim caracter fundamental e prioritario. Dela 

decorrem todas as outras: o reconhecimento do patrim6nio edificado 

ccmo bern colectivo por parte da comunidade; a intensifica~o dos usos 

de edificios e espa~os com valor patrimonial; a cria~o de instrumentos 

juridico-financeiros adequados a gestao dos bens patrimoniais; ou a 

prom~o da qualidade das novas constru<;6es e interven<;6es no tecido 

urbano. 

0 novo Plano Director Municipal, ao integrar instrumentos de 

planeamento como a Carta Muncipal do Patrim6nio e a Planta das 

Componentes Ambientais, vern assim assumir ambas as vertentes -

ambiental e patrimonial - como ~ fundamentais da sua estrategia de 

ordenamento da cidade. 
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2. CONSin'Uic;AO E ATRIBUic;OES DO GRUPO DA CARTA Do PATRll\.{QNIO 

(GCP) 

A necessidade da elabora~o de uma Carta do Patrim6nio da Cidade 

esteve, desde logo, presente no enunciado das medidas de emergencia 

propostas pela actual administra~o, tendo sido constitufdo para esse 

fim, por despacho do Presidente da Camara, de 14 de Maio de 1990, o 

Grupo de Trabalho da Carta do Patrim6nio. Ao GCP e entao dada a 

incumbencia da recolha, organizac;ao e sistematiza~o da informa~o 

relativa ao patrim6nio ' edificado da cidade, em articula~o com os 

pelouros da Urbaniza~o, Cultura e Reabilita~o Urbana. 

Acrescia a necessidade de ser contemplada no Plano Director Municipal, 

cujos trabalhos se iniciavam a data da constitui<;ao do GCP, a 

informa~o relativa ao Patrim6nio Oficialmente Classificado e em Vias 

de Classifica<;ao, as areas hist6ricas a salvaguardar e, em geral, ao 

patrim6nio edificado e arqueo16gico, dando cumprimento a legislac;ao 

em vigor (Lei 13/85 de 6 de Julho; DL 69/90 de 2 de Mar~) . 

3. MEroDOLOGIA 

Optou-se por uma metodologia processual - interactiva e continua, por 

-- aproximac;6es sucessivas -, procedendo a tres niveis indissociaveis: o 

tecido urbano, o conjunto urbano eo objecto singular, de acordo como 

espirito da Lei 13/85, do Patrim6nio Cultural, nomeadamente com as 

definic;6es de sltio e conjunto propostas no seu art0 8°, alineas b) e c). 

Sendo o horizonte do inventario a cidade no seu todo, pretendeu-se que 

todas as ocorrencias de interesse local ou pontual, fossem filtradas pelo 

seu valor relativo no universo patrimonial de Lisboa. Esta abordagem, 

imbu{da de alguma subjectividade, teve ainda de atender as diferentes 

especificidades do patrim6nio local (zona centrallperiferia). 
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Procedeu-se a inventaria<;ao por unidades territoriais urbanas defmidas -

as freguesias -, o que permitiu ir concluindo o trabalho por etapas, 

tendo-se definido tres grandes categorias operativas em que se inseriram 

os itens inventariados: objectos e objectos com area anexa, conjuntos e 

m1cleos urbanos . 

Nao se privilegiou, naturalmente, qualquer horizonte temporal especifico 

ou categoria particular de bens patrimoniais. 0 horizonte temporal do 

inventario, cuja primeira fase ficou conclufda em Maio de 1993, abrange 

a hist6ria da cidade e do seu sftio ate a actualidade. Igualmente, o 

espectro das tipol0gias construtivas e funcionais do patrim6nio im6vel 

levantado e, a partida, ilimitado. 

Foram consideradas as diferentes tipologias habitacionais (casas de 

andares em ressalto e predios de duas aguas com fachada em bico, 

palacios, casas nobres, patios e vilas openirias, predios de rendimento, 

palacetes, ediffcios de habita<;ao unifamiliar corrente, etc.), religiosas 

(igrejas, temples protestantes, sinagogas, mesquitas, conventos e 

colegios, capelas e ermidas, recolhimentos, etc.), as tipologias militares, 

industriais, tercianas (estabelecimentos comerciais, edificios de 

escrit6rios, bancos, etc.), os equipamentos hospitalares, educacionais, 

culturais e hoteleiros, os equipamentos urbanos, os edificios e os espa<;os 

publicos, o mobiliano urbane, estruturas edificadas do antigo espa<;o 

rural e proto-urbane (nomeadamente, as antigas quintas dos arrabaldes 

da cidade pre-industrial), vestigios arqueol6gicos. -

Identificaram-se ainda as diversas tipologias urbanas consideradas nas 

suas vertentes ambiental, morfol6gica, funcional e espacial (bairros, 

areas planeadas, unidades urbanas, quarteir6es, frentes de rua, percursos 

urbanos, pra<;as, largos, etc.). 

3.1. 0BJECTOS, OBJECTOS COM AREA ANEXA E CONJUNTOS 

Os objectos dizem respeito a edifica<;6es ou constru90es singulares que, 

por vezes, sao indissociaveis de uma area envolvente (geralmente urn 

espa9o ajardinado), devendo, portanto, ser encarados como urn todo. 
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Os conjuntos englobam os conjuntos urbanos edificados programados -

quarteirees, pra~ e alguns bairros -, os somat6rios de ediffcios que 

possuem uma imagem definida que os destaca da envolvente- frentes de 

rua, percursos urbanos, etc. - e os elementos construfdos das antigas 

estruturas rurais do tecido proto-urbano. Integraram-se ainda nesta 

categoria a grande maioria dos jardins e parques da cidade. 

A operacionaliza~o da metodologia, no que respeita aos objectos e aos 

conjuntos urbanos, decorreu do cruzamento, sistematiza~ao e cartografia 

dos dados contidos nos quatro grandes inventarios existentes sobre 

Lisboa: Jose-Augusto Fran~a, Estudo das Zonas ou Unidades de 
Caracter Hist6rico-Artfstico em Lisboa, CML, 1967; Monumentos e 

Ediflcios Notaveis do Distrito de Lisboa, Junta Distrital de Lisboa, 

(1973-88); Guia Urbanfstico e Arquitect6nico de Lisboa, AAP, 1987; 

Plano Estrategico para a Preserv~tlo do Patrim6nio Arquitect6nico e 

urbanfstico de Lisboa em rela~o com o desenvolvimento s6cio

econ6mico/V ALIS, Lisboa, 1990, o qual, ele pr6prio uma sfutese de 

trabalhos ja existentes, apresentava a novidade de integrar urn numero 

significativo de hens patrimonais do periodo 1900-1945. 

A estes dados foram somados os objectos oficialmente classificados e em 

vias de classifica~ao pelo IPPAR, os Premios Valmor, Municipal e 

Valmor-Municipal, os bens constantes dos inventarios patrimoniais 

elaborados pelos GTL 's, bern como os bens referenciados em alguns 

estudos tematicos, os objectos identificados ·no decurso do trabalho de 

campo e os ajustamentos decorrentes dos pareceres e achegas sUI;eridos 

por algumas das entidades a quem foram enviados os dossiers dos 

inventarios patrimoniais por freguesia. 

Quanto a categoria espec(fica das estuturas do antigo espa~o rural, os 

Estudos Preliminares da Carta Municipal do Patrim6nio colheram alguns 

dados do Plano da Estrutura Verde de Lisboa, estudo sectorial realizado 

pelo Institute Superior de Agronomia no funbito do PDM. 0 inventario 

das quintas ainda existentes na cidade, identificadas por este estudo, foi 

objecto de uma seria~ao patrimonial - atendendo as diferen~s entre os 

pressupostos metodol6gicos do Plano de Estrutura Verde, e aqueles por 

que os Estudos Preliminares da Carta do Patrim6nio optaram. 
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3.2. NUCLEOS URBANOS 

Procedeu-se, paralelamente, a defini~o das entidades morfol6gicas da 

cidade pre-industrial, configuradas ate ao fmal do seculo XIX, com base 

nos modos tradicionais de produ~o de espa9o urbano, a partir de 

situa96es fragmentadas, unificadas a posteriori. Nesta categoria 

tipol6gica, procurou-se privilegiar entidades ambientais urbanas, tendo 

por isso sido retirados das malhas identificadas todos os elementos 

dissonantes. Ficou desta forma constitufdo o Inventario dos Nucleos 

Urbanos de Interesse Hist6rico, que incluiu OS nucleos perifericos com 

origem em antigos arrabaldes que a expansao da cidade do sec. XX veio 

a integrar. 

A abertura da Avenida da Liberdade, em 1879, deu infcio a urn novo 

processo de entender e de fazer cidade, concebida agora como urn todo 

previamente programado, e constituiu, por isso, o limite temporal desta 

Carta-Inventario (cf. Estudos Preliminares dfz Cana do Patrimanio. 

l.Nucleos Urbanos de Interesse Historico). 

A versao a que se chegou apoiou-se na bibliografia e nos estudos 

disponfveis e ainda nas representay6es cartogntiicas da cidade ao longo 

do tempo. Sofreu sucessivos ajustamentos e actualizac;6es, de acordo 

com a metodologia anteriormente explicitada, tendo-se introduzido 

acertos resultantes do trabalho de campo, efectuado no decurso dos 

levantamentos patrimoniais por freguesia, da articulac;ao com a Carta das 

Morfologias, elaborada no ambito dos estudos do PDM, e dos 

contributes da DMRU. 

A Carta-Inventario dos Nucleos Urbanos de Interesse Hist6rico, 

integrada nas Normas Provis6rias do PDM, foi aprovada em Sessao de 

Camara atraves da Proposta N°331191 de 30 de Julho. 

Procedeu-se igualmente ao levantamento dos tecidos urbanos com valor 

hist6rico e patrimonial configurados no decurso do sec. XX, o qual se 

encontra inserido no inventario patrimonial por freguesia. 
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3.3. BALAN~O 

Tratando-se, como atras ficou dito, de uma etapa do trabalho - de uma 

recolha geral, no sent:ido da defini~o e cartografia do universo global 

do patrim6nio de Lisboa -, o conjunto de documentos ora apresentado 

devera ser objecto ·do aprofundamento/desenvolvimento necessarios a urn 

maior grau de sistemat:icidade na cobertura do territ6rio da cidade e da 

avalia~o continuada do seu patrim6nio. 

0 resultado deste trabalho, conclu1do num periodo de tres anos -

escasso, atendendo a dimensao da tarefa - reflecte algumas das 

dificuldades encontradas. Evidencia, por exemplo, disparidades que 

foram sobretudo fun~o dos instrumentos de base dispon(veis ou da 

inexistencia destes, ate mesmo no campo da investiga~o academico

cienufica. A pr6pria multiplicidade dos criterios que presidiram as 
sinteses dispomveis sobre o patrim6nio da cidade, com a qual o GCP se 

defrontou e que e patente na baixa incidencia de objectos inventariados 

que reunem unanimidade nas diversas fontes consideradas, e reveladora 

do estadio em que a cultura arquitect6nica e urbamstica nacional se 

encontra a este respeito, ao mesmo tempo que reflecte o pioneirismo da 

presente experiencia de integra~o da vertente patrimonial num 

instrumento de planeamento com o alcance de urn Plano Director 

Municipal. 

Para determinadas tipologias do constru(do (arquitectura industrial, 

estruturas edificadas do antigo espa<ro rural, arquitectura dos jardins e 

estatuana urbana, entre outras) e epocas especfficas (grosso modo, o 

periodo 1755-1880, a arquitectura e a cidade p6s-anos 40, entre outras), 

verificou-se que os estudos sao praticamente inexistentes. Ao inves, 

outros trabalhos de que o GCP se socorreu sao extraordinariamente 

particularizados (veja-se, por exemplo, Helder Carita, Bairro Alto. 
Tipologias e modos arquitect6nicos ou o inventario do Departamento de 

Reabilita<rao de Patios e Vilas da DMRU/CML, ou ainda o Inventario 
Patrimonial das Avenidas Novas, CML/GPU, 1988). 

Por razees analogas, havera ainda que proceder a fixa~o de 

terminologias com vista a elabora~o de urn glossario de referenda a 
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nfvellocal, regional e nacional. Nesta fase, e na maior parte dos casos, 

as designa<;Oes transitaram para o inventario tal como surgiram nas 

diversas fontes utilizadas. Assim, uma mesma categoria de objectos 

patrimoniais podera surgir sob as diferentes designa¢es que lhe podem 

ser atribufdas. 

4. INvENTARIOS PATRIMONIAIS POR FREGUESJA 

4.1. Considerafoes MetodoMgicas 

A produ~o dos inventarios patrimoniais por freguesia, teve como 

objectivos: a possibilidade da sua divulga~o no sentido da obtenc;ao de 

crfticas e achegas a inventaria~o; a sua aplica~o imediata a pratica da 

gestao urbanfstica quotidiana da cidade; e a sua uti1iza~o por outros 

estudos sectoriais a serem elaborados no ambito do PDM - Carta do 

Turismo, por exemplo -, bern como pelo sector dos Pianos e Projectos 

Prioritarios (pianos de urbaniza~o, pianos de promenor e opera9i)es 

integradas). 

A realizac;ao do inventario patrimonial por freguesia veio igualmente a 

revelar-se util para que o GCP pudesse responder a uma serie de tarefas 

acess6rias que lhe vieram a ser solicitadas, de que a deflni~o de 

percursos cuiturais urbanos, a serem integrados no programa de Lisboa 

94, Capital Europeia da Cultura, e apenas urn exempio. 

Os inventarios patrimoniais por freguesia foram diStribufdos, com 

pedido de crfticas e achegas tendentes ao seu acerto e aperfeic;oamento, 

pelas seguintes entidades: 

- Verea<;ao da Reabilitac;ao Urbana, DMRU, Museu da Cidade, 

Gabinete de Estudos Olisiponenses, Departamento de Turismo, 

DMPGU, DPU, PDM, Carta das Morfologias/PDM; -todas as 

equipas a elaborar Pianos de Urbaniza~o ou Pianos de Pormenor 

(freguesias abrangidas pelas respectivas areas-plano); 

- Juntas de Freguesia; 

- Associa<;ao de Residentes das Avenidas Novas (freguesias 

abrangidas); 
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- Associac;ao de Moradores do Bairro da Lapa (freguesias abrangidas); 

- CP (todas as freguesias com linha ferrea); 

- FA UTL (todas as freguesias abrangidas pela area do estudo em curso 

da Baixa Pombalina); 

- IPPAR· 
' 

- Comissao dos Descobrimentos (freguesias da area ribeirinha oriental); 

- Expo' 98 (freguesias da area ribeirinha oriental); 

- Gibb's Portuguesa (entidade responsave1 pela elabora~o do Estudo 

das Actividades Turfsticas de Lisboa, no ambito do PDM). 

Foi assim possivel, a partir dos contributos adiantados por algumas das 

entidades acima referidas, nomeadamente pela DMRU/GTL's, iniciar o 

processo de monitoriza<;ao do inventario. 

4.2. CONTEUDO E 1NSTRU90ES PARA A SUA LEITURA 

Os dossiers dos inventarios patrimoniais por freguesia, para alem da 

planta da cidade a escala 1:5000 OU 1:2000 onde OS itens em presen<;a 

aparecem assinalados, incluem listagens com a(s) designa~o(6es) e 

morada, bern como a ficha de inventaria<;ao respectiva. 

Esta ficha, nalguns casos, contem apenas a informa~ao considerada 

minima para a identifica~ao do valor inventariado. As diferencia~s 

registadas na recolha de informa~ao deverao ser colmatadas na Carta 

Municipal do Patrim6nio. Siglas e m1meros atribuidos as fontes e 

bibliografia consultadas encontram-se descodificados no fmal de cada 

urn dos 53 dossiers do inventario patrimonial por freguesia. 

Todos OS valores em presen<;a sao identificados por dois pares de 

digitos, tanto nas listagens e cartas ora apresentadas, como nas listagens, 

cartas e fichas de inventario constantes dos dossiers do levantamento 

patrimonial por freguesia (estes e os originais das respectivas cartas 

encontram-se depositados no Arquivo da DMPGU/CML). 

0 primeiro par de digitos designa a freguesia (de 01 - Ajuda a 53 

Socorro). 0 segundo identifica o item inventariado (de 01 a n). Nas 

situac;6es em que o valor patrimonial arrolado se distribui por varias 

freguesias, este surge com tantas entradas quantas as freguesias por que 
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, 
se estende. E, por exemplo, o caso do Parque Florestal de Monsanto ou 
do Aqueduto das Aguas Livres. 

Quanto aos bens inventariados que apresentam varias designa~5es, 

registou-se primeiro a designa~ mais generali.zada, para a qual sao 

remetidas as variantes menos correntes. 0 mesmo sucede quando houve 

necessidade de inventariar partes de urn valor patrimonial, as quais sao 

sempre remetidas para a entrada principal, correspondente ao valor no 

seu todo (ex. o portal e a galile do Convento de Chelas sao remetidos 

para o numero de inventario respeitante ao Convento de Chelas). 

Na listagem geral, foram ainda assinalados a bold todos os bens 

oficialmente classificados e em vias de classifica<;ao ate a presente data. 

S. PATRIMONIO OFICIALMENTE CLASSIFICADO 

No que respeita ao Patrim6nio Oficialmente Classificado e em Vias de 

Classifica~ao, e respectivas zonas de prot~o legal, o GCP, em estreita 

colabora<;ao com o IPP AR (Instituto Portugues do Patrim6nio 

Arquitect6nico e Arqueol6gico), procedeu a sua autonomi.za<;ao 
, . 

relativamente a Planta Indice das Zonas de Prot~o, da 

responsabilidade da 2a Reparti<;ao da DSU, a qual inclui as zonas de 

servidao em vigor (cf. Estudos Preliminares da Carta do Patrimonio, 3. 

Patrim6nio Oficialmente Classificado). 

Por outro lado, por insuficiencia da articula<;ao entre o IPPC e a CML, 
, 

verificou-se que a Planta-Indice das Zonas de Protec<;ao referida 

apresentava diversas lacunas relativamente ao patrim6nio oficialmente 

classificado e em vias de classifica<;ao. 0 GCP procedeu assim a 
actualiza~ao dos dados constantes dessa planta, de acordo com a 

informa~ao e os esclarecimentos fornecidos pelo IPP AR e com os 

acertos apontados por este organismo, nas diversas ocasi5es em que a 

cartografia provis6ria foi submetida a sua aprecia<;ao. 

A carta fmal dos im6veis oficialmente classificados ou em vias de 

classifica<;ao, produzida pelo GCP, con tern toda a informa<;ao de que a 

CML disp5e ate a data sobre o Patrim6nio Oficialmente Classificado da 
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cidade, Zonas Especiais de Protec~o com Portaria publicacia em Diano 

cia Republica e Im6veis em Vias de Classifica~o em inicio de processo 

ou com processo ja homologado (cf. Lei 13/85, art. 18°, paragr. 1 °). 

POde assim ser constituicia uma base cartogrcffica rigorosa, acompanhacia 

das respectivas listagens de im6veis classificados oficialmente e em vias 

de classifica~o, a qual e ja consideracia urn valioso instrumento de 

trabalho, do ponto de vista cia gest.ao do patrim6nio, para os organismos 

autarquicos e centrais com jurisdi~o nesta area. Devera esta carta 

continuar a merecer a maior aten~o por parte dos servi90s competentes 

cia CML e do IPP AR, no sentido cia sua divulga~o e pennanente 

actualiza~o. 

6. PATRIM6NIO ARQUEOLOGICO 

Lisboa e uma das cidades europeias mais ricas em testemunhos 

arqueol6gicos de varias epocas, patrim6nio este que constitui uma base 

de referencia fundamental para o conhecimento da hist6ria cia cidade e 

urn a vertente importante do seu universo patrimonial. Assim, o GCP, 

em colabora~o como IPPAR, e no cumprimento do n° 1 do art. 40° da 

Lei 13/85 e do art. 28° do DL 69/90, procedeu a delimita~o, em 

planta, das zonas cia ciciade com potencial valor arqueol6gico, as quais 

se fez corresponder uma grada~o de condicionantes passfvel de 

integra9ao no Regulamento do PDM (ver Estudos Preliminares da Cana 
do Patrirru5nio, 2.Patrirru5nio Arqueologico). 

Trata-se de uma ~ que identifica as areas de interesse arqueol6gico, 

tendo em conta o perfil hist6rico cia ciciade, a importancia cientifica dos 

ciados arqueo16gicos e a sua poss!vel valoriza~o no quadro cia ciciade 

contemporanea. 

Os quatro niveis de interesse arqueol6gico considerados neste estudo -

N!vel 1-1 (pre-medieval e medieval), Nivel 1-2 (medieval), N!vel 2 

(medieval e p6s-medieval) e Sitio Arqueol6gico (pre e proto-hist6rico) -

foram estabelecidos de acordo com a evolu~o territorial cia cidade e a 

probabilidade de ocorrencia de achados no tecido urbane. 
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7. ARTICULACAO COM 0 PDM 

0 trabalho do G.C.P., que se veio a constituir como urn estudo sectorial 

no ambito do PDM sob a designa¢o de Estudos Preliminares da Carta 

Municipal do Patrim6nio, abordou, assim, quatro areas consideradas 

fundamentais, orientando-se para a defmi¢o dos seguintes instrumentos: 

7.1. Inventario dos Nucleos Urbanos de Interesse Historico, que integra a 

Planta de Ordenamento do PDM, atraves da sua inclusao na Planta de 

Componentes Ambientais, e enquadra a salvaguarda e valoriza¢o do 

patrim6nio edificado no ambito dos pianos de urbaniza¢o e de 

pormenor (cf. Regulamento, nomeadamente art. 2°, paragr. 1, alinea b), 

art. 17°, art. 18°, paragr. 2, alinea g) e art. 25°; cf. ainda Estudos 

Preliminares da Carta Municipal do Patrirru5nio, 1. Nz1cleos Urbanos de 

Interesse Hist6rico). 

Cumulativamente, alguns dos Nucleos Urbanos de Interesse Hist6rico, 

dada a sua importancia na identidade hist6rica e ambiental da cidade, 

foram parcial ou totalmente integrados na referida Planta de 

Componentes Ambientais, integrando a categoria dos Conjuntos Urbanos 

Singulares (cf. Regulamento, art. 22°)*. 

7.2. Inventario Patrimonial por Freguesia, que tern vindo a informar a 

Gestao e o Planeamento Urbanisticos e alguns --estudos sectoriais no 

ambito do PDM - embora ainda de forma nao sistematica; conduziu a 

novas propostas de classifica¢o oficial; e fundamenta o Inventario 

Municipal do Patrim6nio, que integra a Planta de Ordenamento do PDM 

(cf. Regulamento, nomeadamente Nota Introdut6ria, I, paragr. 6 e arts. 

14 °, 15 ° e 16 °, etc; cf. ainda Estudos Preliminares da Carta Municipal 

do Patrim6nio, 4. Inventario Municipal do Patrim6nio). 

7.3. Carta do Patrimonio Oficialmente Classificado e em Vias de 

ClassificafiiO Oficial, realizada em colabora¢o com o IPPAR e que 

integra as Plantas de Condicionantes e de Ordenamento do Plano 

Director Municipal (cf. Regulamento, art. 2°, paragr. 1, alinea cl, arts. 

215 



• 

9° e 10°; cf. ainda Estudos Preliminares da Carta Municipal do 

Patrimonio. 3. Patrim6nio Oficialmente Classijicado). 

7.4. Carta das areas de potencial interesse arqueolOgico, rea1izada em 

colabora~o com o Departamento de Arqueologia do IPP AR e que 

integra a Planta de Ordenamento do PDM, atraves da sua inclusao no 

Inventario Municipal do Patrim6nio (cf. Regulamento, art. 16°; cf. 

ainda Estudos Preliminares da Carta Municipal do Patrim6nio, 2. 

Patrimonio Arqueologico). 

*Nota - Alguns dos nucleos urbanos com valor hist6rico e patrimonial, 

configurados no durante o sec. XX, e identificados no decurso dos 

Estudos Preliminares da Carta do Patrim6nio, foram igualmente 

integrados, como Conjuntos Urbanos Singulares, na Planta de 

Componentes Ambientais da Planta de Ordenamento do PDM. 

8. CONCLUS<iES 

8.1. ESTRANGULAMENTOS E DIFICULDADES 

As estrategias para o reconhecimento e valoriza~o do patrim6nio de 

Lisboa extravasam largamente a jurisdi~o e a esfera de ac<;ao do 

Municipio e envolvem, das mais diversas formas, Administra~o 

Central, Agentes e Comunidade. Enumeram-se apenas algumas situa9()es 

concretas que o ilustram: 

• Necessidade e urgencia da regulamenta<;ao da Lei do Patrim6nio 

Cultural, n°13/85 - da sua inaplicabilidade pratica resulta o recurso a 

inumeras ~as legislativas obsoletas, que nao correspondem aos 

modernos conceitos de patrim6nio e da sua gestao e valoriza~o. 

·• Necessidade de defini~o do estatuto especifico da propriedade 

privada considerada patrim6nio cultural e bern comum, cujos 

encargos de preserva~o e valoriza~ao deveriam ser suportados pela 

colectividade, com recurso a conceitos e praticas como a da 
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perequac;ao, conceito que surge consubstanciado no art. 5° do C6digo 

de Procedimento Administrative (DL n° 442/91 de 15 de 

Novembro), quando este consigna os principios genericos da 

igualdade e proporcionalidade. 

• Insuficiencia de especialistas em tecnicas construtivas tradicionais e 

nas novas tecnologias de restauro e conserva<;ao do patrim6nio 

im6vel, bern como de empresas imobiliarias vocacionadas para a 

reabilita<;ao. 

• Escassez de estudos referentes a sistemas e tecnologias construtivas, 

bern como de materiais de constru<;ao adequados a reabilita<;ao. 

• Insuficiencia de investiga<;ao e debate nos domfnios da cultura da 

cidade (hist6ria, sociologia, antropologia, economia, estetica, 

arquitectura, urbanismo, engenharia, etc.) e, logo, de informa<;ao e 

de metodologias disponiveis. 

• Insuficiencia de estudos quanto a tematicas particulares como a 

arquitectura industrial, a arquitectura do seculo XX, particularmente a 

partir dos anos 40, e, em geral, sobre a hist6ria de Lisboa e do seu 

patrim6nio na epoca contemporanea (seculos XIX e XX) . 

• Escassez de formac;ao universitaria, tecnica e profissional nos 

diversos campos que concorrem para a salvaguarda do patrim6nio 

cultural. 

• Necessidade de elabora<;ao de urn glossario de conceitos e termos 

tecnicos, de modo a uniformi:uu os criterios e a terminologia a 

utilizar por todos os que se debrucem, na teoria e na pratica, sobre 

estas tematicas. 

• Ausencia de • me10s e conteudos informativos adequados e 
operacionais, que levem a uma maior identifica<;ao da comunidade 

com o seu patrim6nio, tendo em · conta a heterogeneidade dos 

residentes e utentes da cidade. 

Por seu lado, as estrategias muncipais tendentes a salvaguarda e 
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valoriza<;ao do patrim6nio da Cidade ressentem-se ainda da inexistencia 

de uma estrutura municipal alargada, vocacionada para a avalia<;ao e 

gestao do patrim6nio cultural, arquitect6nico e urbanistico. 

8.2. PERSPECTIVAS 

Uma politica consequente de salvaguarda e valoriza<;ao do patrim6nio de 

Lisboa, no quadro municipal, devera passar pela sua tradu<;ao 

institucional e integra<;ao plena na estrutura administrativa. 0 

Regulamento do PDM avan<;a nesse sentido, ao apontar para a cria<;ao 

de uma "Comissao Municipal especffica" para as quest6es relativas ao 

patrim6nio edificado da cidade (cf. Regulamento, Nota Introdut6ria, I, 

paragr. 6, arts. 15°, 16°, etc), a qual se espera que venha a dar origem 

a uma estrutura permanente, vocacionada para a gestae e implementa<;ao 

dos instrumentos e politicas patrimonais que o pr6prio PDM preve. 

Outra questao a equacionar e a da constitui<;ao da futura Carta Municipal 

do Patrim6nio, como estrutura aberta e continuada, cuja realiza<;ao esta 

prevista no Regulamento do PDM, a partir do Inventario Municipal do 

Patrim6nio e dos Estudos Preliminares que a ele conduziram (cf. 

Regulamento, arts. 8° e 14°). Entende-se que a sua elabora<;ao devera 

atender nomeadamente aos seguintes pontos: 

• Estabilizar e uniformizar criterios e terminologias, preenchendo 

eventuais lacunas que possam ter transitado das fontes seleccionadas 

para o inventario e que o trabalho de campo realizado nao tenha 

contemplado, por forma a tornar a Carta Municipal do Patrim6nio tao 

sistematica quanto possivel. 

• Complementar o inventario com informa<;ao visual (hist6rica e 

actual), fotografica, gnffica e cartografica. 

• Complementar a avalia<;ao cultural dos diversos bens atraves do 

reconhecimento do seu espa9o interior. 

• Integrar propostas contidas em pianos cujas areas abranjam objectos 

inventariados ou a inventariar, e definir as formas da sua articula9ao 

com a futura Carta Municipal do Patrim6nio. 
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• Promover a defmir;io de criterios de avalia~o patrimonial e o 

estabelecimento de niveis e graus de interven~o que se deveriio 

constituir como Normas de Reabilita~o, tal como o Regulamento do 

Plano Director Municipal preve no seu art. 14°, n° 3. A elabora~o 

destas normas devera decorrer da articula~o com o Pelouro da 

Reabilita~o Urbana, institui¢es universitarias e organismos de 

investiga~o com trabalho desenvolvido nesta tematica (LNEC, 

nomeadamente). 

• Digitalizar e informatizar a Carta Municipal do Patrim6nio, por 

forma a poder proceder-se a introdu~o e correc~ao dos dados e 

possibilitar a sua rapida divulga~o. 

• Disponibilizar meios audiovisuais adequados a divulga~ao da Carta do 

Patrim6nio, de modo a atingir os objectivos preconizados. 

• Recorrer a participa~o das Associa~5es de Proprietarios e Inquilinos 

e de outros agentes. 

• Articula~ao com associa~5es de defesa e estudo do patrim6nio e do 

ambiente existentes ou que venham a constituir-se . 

-
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10. INFRAESTRUfURAS DE SANEAMENTO BAsiCO 

Introdu~o 

A metodologia utilizada foi o contacto directo dos servi~os responsaveis 
pelas redes em questao que forneceram os dados que, posteriormente, foram 
cartografados de forma a unificar as situa~6es. Para cada urn dos casos se 
explicita o servi~o responsavel pela rede, a situa~o actual, previs6es de 
desenvolvimento bern como prazos de conclusao e entrada em 
funcionamen to. 

CARACTERIZA«;AO SITUA«;AO EXIS'I'ENTE 

# 

Rede de Abastecimento de Aguas 

A EP AL, Empresa PUblica de Aguas de Lisboa, e o servi~ responsavel por 
esta rede e unico fornecedor de agua a Lisboa. 

0 Sistema de Abastecimento e composto por 3 subsistemas de adu~o de 
agua (Alviela, Tejo e Castelo de Bode), reservat6rios de armazenamento, 
esta~Oes elevat6rias e pela rede de distribui~o . 

0 subsistema do Alviela (Aqueduto do Alviela) destina-se a captar, tratar e , 
transportar a agua desde Olhos de Agua, concelho de Alcanena, num 
percurso de 114 Km ate ao Reservat6rio e Esta~o Elevat6ria dos 
Barbadinhos. 0 seu caudal e de 70 000 m3/dia. Este subsistema teve a sua 
amplia~o com as capta~6es realizadas posteriormente atraves de ~os ou 
furos semiartesianos na OT A e em Al~quer. 

0 subsistema do Tejo (Aqueduto do Tejo) destina-se a captar, tratar e 
transportar a agua das aluvi6es das margens do rio Tejo e de varios nucleos 
de ~os ou furos semiartesianos, bern como, depois de ter sido ampliada a 
sua capta~ao, das aguas superficiais do rio. Numa extensao de 42 Km, desde 
a Varzea das Chamines, Azambuja, termina nos Reservat6rios dos Olivais de 
onde a agua e bombeada a partir de uma Central Elevat6ria. Este subsistema 
tern uma capacidade de produ~o de 240 000 m3/dia, desde 1978. 

0 sub sistema de Castelo de Bode destina-se a cap tar, tratar e transportar a 
agua desde a Albufeira de Castelo de Bode, e paralelamente ao Aqueduto do 
Tejo a partir da Varzea das Chamines, ate a Central Elevat6ria de Vila 
Franca de Xira, numa extensao de 90 Km. A partir desta central o transporte 
da agua e feito quer atraves do Aqueduto do Tejo, quer do adutor Vila 
Franca/Telheiras. Este subsistema tern a possibilidade de produzir 
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375 000 m3/dia podendo ser ampliado para 500 000 m3/dia se forem 
constru{das mais duas esta<;Oes elevat6rias. Algumas das obras deste 
subsistema ficaram preparadas para aduzir 1 000 000 m3/dia. 

A rede de distribui~o e reservat6rios tern tido a sua expansao confonne a 
solicitada pelas necessidades do abastecimento a toda a cidade. A capacidade 
de reserva ronda os 510 000 m3 desde 1986. 

A qualidade da agua e testada diariamente nos laborat6rios da Epal, 
necessitando de muito pouco tratamento em rela<;ao as nonnas exigidas pela 
Comunidade Europeia. 
Do Plano Geral de Abastecimento de Agua a Regiao de Lisboa, concluido 
em 1992, apenas se processou a amplia<;ao da capta<;ao no Rio Tejo, em 
Valada. 

A revisao deste plano, de 1974, previa: ate fmal de 1977, a execu~o de urn 
conjunto de obras para elimina<;ao urgente das deficiencias existentes na area 
do abastecimento; ate 1980, a execu~o de diversas obras para satisfazer as 
necessidades previsfveis ate ao final do seculo. 

A oferta actual e suficiente para responder as necessidades ate meados do 
seculo XXI. 

Rede de Saneamento 

0 GARLIS, Gabinete de Aguas Residuais de Lisboa, e o servi<;o municipal 
responsavel por esta rede . 

0 Sistema de Interce~o e Tratamento das Aguas Residuais de Lisboa 
baseia-se fundamentalmente em 3 esta<;6es de tratamento (Alcantara, Chelas 
e Beirolas), num emissor submarino a partir do Terreiro do Pa<;o e 4 
esta<;6es de gradagem. 

-Com a entrada em funcionamento de todo este sistema, serao recriados na 
massa de agua, frente a Lisboa, condi<;Oes semelhantes as que existiam por 
volta de 1940, no que se refere aos teores de materia organica e s6lidos em 
suspensao. A polui~o patogenica residual assemelhar-se-a, com os 
beneficios correspondentes, a que se verificava nos fins do seculo passado. 

Sera tambem regulamentado o lan<;amento dos efluentes industriais na rede 
de colectores da cidade para que sejam controlados os efeitos negatives dos 
mesmos sobre a eficacia dos tratamentos e as aguas do rio Tejo. 

A ET AR de Alcantara, situada perto da A v. de Ceuta, vai tratar efluentes 
provenientes dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Amadora dos quais cerca de 
25% correspondem a efluentes industriais, servindo uma popula~o 

equivalente de 725 000 habitantes. 
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A ETAR de Chelas, situada no Vale de Chelas, vai tratar efluentes 
provenientes dos concelhos de Lisboa dos quais 10% sao de origem 
industrial, servindo uma populac;ao equivalente de 255 000 habitantes. 

A ETAR de Beirolas, situada em Loures, vai tratar efluentes provenientes 
dos concelhos de Lisboa e de Loures, servindo uma populac;ao equivalente 
de 250 000 habitantes. 
0 caudal de aguas residuais que nao e interceptado e tratado pelos sistemas 
de drenagem que levam as ET AR Is e que e apenas operado por esta~Oes de 
gradagem, constitui 12% do total dos efluentes do sistema. 

Estao previstas 4 esta~oes de gradagem, uma no Terreiro do Pa~o e as outras 
em pequenas bacias. 

0 emissano submarino a partir do Terreiro do Pa~o escoara os efluentes que 
chegam a Baixa Pombalina de uma populac;ao equivalente de 160 000 
habitantes. Este emissario tern urn tr~o terrestre e urn tr~o submarino. 

Este sistema preve-se concluido e a funcionar na sua totalidade em meados 
de 1993. 

Rede de Recolha e Tratamento de Resfduos S6lidos 

0 DHURS, Departamento de Higiene Urbana e Resfduos S61idos, e o 
servi~o municipal responsave1 pela recolha e tratamento de resfduos s6lidos 
urbanos . 

0 Sistema de Resfduos S6lidos Urbanos apoia-se na divisao da cidade em 
zonas, algumas das quais, que pelo seu tamanho ou quantidade de resfduos a 
recolher, estao por sua vez divididas em subzonas. 

Estas zonas estao equipadas com os postos e subpostos de limpeza publica 
que se caracterizam por urn conjunto de actividades com a fmalidade de 
libertar de sujidades e resfduos as vias e outros espa~os publicos. 

Integrada nestas zonas esta ainda a recolha dos resfduos s61idos urbanos que 
se caracteriza pela transferencias desses resfduos dos recipientes de deposic;ao 
para as viaturas de transporte. 

Diariamente sao recolhidos cerca de 900 toneladas de resfduos. Destes, cerca 
de 300 a 400 toneladas sao tratados na Estac;ao de Tratamento de Resfduos 
S6lidos (ETRS), localizada em Beirolas, no concelho de Loures, e 
correspondem aos residuos domesticos, o restante e enviado directamente 
para o Aterro Sanitario Esta ETRS possui duas linhas de tratamento com 
capacidade para cerca de 500 toneladasldia cada uma, transformando os 
resfduos em correctivo organico para aplicac;ao na agricultura. 
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0 processo de tratamento da EI'RS consiste numa conjuga~o de ac~ de 
tratamento meclnico e de fennenta~o biol6gica. Os refugos separados 
durante o ciclo de sel~o da materia compostavel sao expedidos para o 
Aterro Sanitario. 

0 Aterro Sanitario existente, localizado a norte do concelho na zona do 
Parque Periferico, esta dividido em duas partes e a sua capacidade esta a 
terminar. 

Para completar este sistema preve-se, para alem de melhoramentos na 
limpeza publica e na recolha dos residuos s6lidos, uma Incineradora e urn 
novo Aterro Sanitario, este ultimo em processo negocial para ser localizado 
no exterior do concelho. 

Existe urn Regulamento de Residuos S6lidos da Cidade de Lisboa que define 
resfduos urbanos e especiais, bern como regras para sua a recolha, 
annazenamento, elimina~o ou utiliza~o dos mesmos. 

Para os resfduos especiais responsabiliza os seus produtores do destino 
adequado a dar, podendo parte dos mesmos ser inclufdo no sistema de 
resfduos urbanos. 
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11. SEGURAN<;A E PROTEC<;AO CIVIL 

A seguran~ constituiu-se como urn dos eixos fundamentais do 

desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa. Preocupa~o nem sempre 

manifesta dos diversos agentes e institui96es presentes no processo que 

decorre da produ~o e gestao do espa90 urbano, a seguran~a de pessoas e 

bens assume-se, contudo, como uma componente essencial para a garantia e 

melhoria dos padroes de qualidade de vida das popula~oes. Trata-se, nesta 

perspectiva, de articular preventiva e integradamente a seguran~ como 

factor de desenvolvimento urbano e ambiental, e, concomitantemente, de 

qualidade de vida, e nao, exclusivamente, de potenciar interven9i)es a 
posteriori, procurando regularizar situa~5es que, em determinados casos, 

estarao irremediavelmente perdidas e ultrapassadas. 

Investimento dificil tanto econ6mica, como politica, como socialmente, mas 

onde os objectivos a alcan~ sustentam por si s6 o conjunto de meios que 

urge disponibilizar. Trata-se, portanto, de estabelecer uma rela9ao de duplo 

sentido que suporte, quer em primeira, quer em ultima instancia, mecanismos 

de seguran9a com conforto, bern estar e qualidade ambiental das popula90es 

residentes e utentes da cidade de Lisboa. Esta rela~o, nem sempre pacifica, 

pressup5e uma implica~o e participa~ao alargada dos diversos interlocutores 

em presen~. A ausencia de~.Ima correla~o directa e positiva entre seguran~ 

e bern estar deixa supor a necessidade de se tomarem determinadas oP90es 

que, como daqui decorre, nem sempre serao de aceita~o facil. De qualquer 

modo, na impossibilidade de reduzir a uma soma nula os riscos inerentes a 
vida urbana, imp5e-se que se minimizem, quer as suas consequencias, quer, 

preferencialmente, as causas que os determinam. 

Duas componentes ressaltam, de imediato, como corolano 16gico deste 

processo. Por urn lado, a implementa~o de uma cultura de planeamento 

preventivo, por si s6 indutora de urn posicionamento mais concordante com os 

objectivos gerais da seguran~ e implicitamente da protec~ao civil e, por outro 

lado, o refor9o da vertente participativa e formativa dos cidadaos no 
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pressuposto basico de que a seguran9(l e a protec~ao civil com~ em cada 

indivfduo. Asseguram-se assim, nesta 6ptica, quer as bases, quer as 

necessanas linhas de continuidade, para urn efectivo processo de 

desenvolvimento sustentado, garantia "sine qua non" para uma eficaz 

produ~o e gestao urbana e, concomitantemente, para uma apropria~o do 

espa~ urbano conseguida sem rupturas, sem conflitos e em seguran9(l. 

Lisboa ~ uma cidade de vulnerabilidades varias. Os riscos de origem 

natural e tecnol6gica a que se encontra sujeita, sao agravados pelo seu pr6prio 

crescimento urbano, caracterizado pela hiper-concentra~o de pessoas e 

actividades, grande densifica~o de edificado, infraestruturas e meios de 

produ<;ao e por fluxos intensos de pessoas, bens e informac;ao. Assim, nela se 

criam as condi~oes para o aparecimento de novos riscos, e/ou o agravamento 

de outros, antes apenas potenciais. 

Face a esta realidade, evidenciada pelas constantes situa¢es quotidianas de 

emergencia (incendios, derrocadas, acidentes vari.os), torna-se necessano 

conhecer detalhadamente as vulnerabilidades desta cidade. Deste modo, para 

alem do levantamento descritivo dos riscos, identifica~o e hierarquiza~ao dos 

seus factores, e tambem fundamental uma analise sistematica, continuada e 

integrada das suas caracteristicas, mecanismos e distribuic;ao espacial, numa 

6ptica de previsao e preven~ao, de forma a evitar ou minimizar os seus 

impactos. 

A minimiza~o dos riscos, encarados enquanto agentes potencialmente 

modificadores do espa~, passa por urn correcto e equilibrado ordenamento do 

territ6rio, capaz de uma redu~o efectiva das vulnerabilidades. 

A analise e cartografia de riscos, na medida em que pennite a delimita~o, 

por tipo de risco e grau de vulnerabilidade de areas susceptfveis de serem 

afectadas se urn acidente se produzir, devera constituir base importante a urn 

planeamento integrado, capaz de estabelecer prioridades nos diferentes tipos 

de interven~ao a realizar, impor condicionantes a nfvel do uso do solo, e 

definir estrategias para a minimiza~o das suas vulnerabilidades. 

Paralelamente, e porque modificar as caractensticas da organiza~ao de urn 

territ6rio apresenta inumeras dificuldades, algumas impossfveis de ultrapassar 
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em prazos aceitaveis, a prom~o da seguran<;a e bern estar devera passar, 

tambem, por urn investimento numa atitude preventiva, orientada para a 

obten<;ao de uma eficaz e coordenada actua<;ao de socorro em situa<;ao de 

emergencia, bern como de uma planifica<;ao correcta dessa actua<;ao. 

Assim, e com base nos conceitos expostos, verifica-se que as vulnerabilidades, 

avaliadas atraves do grau de perdas esperado a nivel de urn conjunto de 

elementos (popula<;Oes, propriedades, actividades econ6micas e culturais), se 

podem manifestar, quer a partir de riscos de origem natural, quer a partir de 

riscos de origem tecnol6gica, agravados pelo facto de se produzirem em 

espa<;o urbano. 

Em rela<;ao aos primeiros, riscos naturais, o homem nao tern, ainda, e na 

maioria dos casos, possibilidade de .intervir directamente a nivel das suas 

causas e ate mesmo de alguns dos seus mecanismos. Contudo, e possfvel uma 

interven<;ao ao nivel da minimiza<;ao das suas consequencias, quer atraves de 

ac<;6es de informa<;ao e sensibiliza<;ao dos indivfduos, quer atraves da 
imposi<;ao de medidas regulamentares e normativas de produ<;ao e gestao do 

espa<;o urbano . 

Ja relativamente aos segundos, riscos tecnol6gicos e urbanos, uma ac<;ao 

preventiva no sentido de evitar o seu aparecimento pode ser conseguida 

atraves de uma convergencia de objectivos e procedimentos. 

Para o caso da cidade de Lisboa, o risco de origem natural mais significativo 

e, sem duvida, o risco sfsmico. A localiza<;ao de Lisboa, sujeita a influencia 

de fontes sismogeneticas de consideravel actividade, como o atestam os 

fen6menos sfsmicos de elevada intensidade que a tern atingido ao Iongo da 

hist6ria, aliado as incertezas que OS metodos de previsao sismica ainda 

contem, tornam impossfvel evitar que o risco s(smico continue a ser parte 

integrante das nossas vidas, enquanto produtores e utilizadores deste espa<;o 

geognifico. (Planta Microzonagem) 

Assim, a mobiliza<;ao de esfor<;os deve orientar-se no sentido da minimiza~o 

das vulnerabilidades, reduzindo ao maximo os efeitos de urn possfvel acidente 
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sfsmico, quer atraves de uma interven~o sistematica e normativa de 

adequa~o da cidade ao risco sfsmico (tecnicas construtivas, localiza~o das 

actividades, medidas condicionantes do uso do solo), quer, e em simultaneo, 

atraves de uma coordenada e eficaz organiza~o do socorro em caso de 

ocorrencia sismica, planeada com base em cenanos defmidos a partir de 

estudos aprofundados das suas vulnerabilidades e de urn levantamento 

exaustivo dos meios de interven~o adequados. 

Pelo conjunto de vulnerabilidades que lhe esta associada, toda a zona 

ribeirinha da cidade de Lisboa merece urn cuidado especial a nfvel da 

interven9aO e gestao urbana. Nestas circunstfulcias, e fundamental 0 

recenseamento sistematico das actividades econ6micas, nomeadamente 

unidades industriais, que, pela sua localiza~o indevida nesta franja da cidade, 

representem uma situa~o de risco acrescido. Nesse sentido, e por urn lado, 

dever-se-a pro mover, conjuntamente com as entidades, directa ou 

indirectamente envolvidas, uma analise casufstica, mas integrada, da situa~o 

actual dessas unidades industriais indevidamente localizadas, procurando 

consensos alargados que representem valor acrescentado ao nfvel da 

seguran~, tanto desta zona em particular, como da cidade de Lisboa em 

geral. Por outro lado, e relativarnente aos novos pianos e projectos para a 

zona ribeirinha, dever-se-a ter em aten9ao uma regulamenta~o especffica para 

estas areas, condicionando a ocupa~o do solo, definindo usos compatfveis e 

incompatfveis e, ainda, intervindo ao nfvel da pr6pria conce1>9ao urbana do 

espa9o, nomeadamente no que se refere, quer aos novos ediffcios, quer as 
infraestruturas viarias que, entre outros e variados aspectos, deverao prever 

estudos de trafego e corredores de acesso desimpedidos para situa96es de 

emergencia. Do mesmo modo, mas obviamente por raz5es diametralmente 

diferentes, tambem o levantamento dos servi9os e equipamentos de apoio a 

uma actua9ao de socorro, instalados nesta zona, merecem urn tratamento 

especial. A localiza~o indevida de algumas destas unidades na zona 

ribeirinha, passfveis de sofrer importantes danos se urn fen6meno sfsmico se 

produzir, reduzira, de forma drastica os meios e recursos disponfveis para 

fazer frente a essa amea~. 

Projecto que se configura num horizonte temporal pr6ximo, o Interface de 

transportes do Cais do Sodre, pela sua dimensao e importancia, e pelos 

movimentos populacionais que ira gerar, devera ser objecto de urn tratamento 
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especifico, prevendo, entre outros, estudos especiais, tendentes a reduzir, quer 

as vulnerabilidades inerentes a sua localiza~o numa zona de risco sismico, 

quer as vulnerabilidades decorrentes dos fortes movimentos pendulares que ira 

potenciar. 

0 risco de inunda~o, dificilmente pode ser atribuido apenas a causas 

naturais. Os elevados fndices de impermeabiliza9ao resultantes de uma 

ocupa~o indiferenciada dos solos, associado a deficientes condi¢es de 

escoamento de aguas pluviais devido a sistemas de esgotos e colectores nem 

sempre adequados, contribuem, de forma decisiva, para potenciar estes 

acontecimentos. Na cidade de Lisboa, trata-se, contudo, de urn risco de 

pequena expressao, podendo ocorrer de forma ocasional na area ribeirinha, e 

pontualmente em zonas de vale onde corriam antigos cursos de agua das 

bacias hidrograficas de Lisboa. 

Uma interven9ao no sentido de corrigir e melhorar o escoamento das aguas 

nesses locais podera ser suficiente para evitar ou minimizar a ocorr~ncia de 

inunda96es. 

0 padrao de crescimento urbano de Lisboa, resultante, entre outros aspectos, 

da concentra~o de actividades econ6micas e culturais, tantas vezes 

indevidamente localizadas, da densifica~o da constru~o, nem sempre de 

acordo com elementares regras de seguran9(l, e da intensa e nao raramente 

anarquica dinamica espa9o-temporal da popula~o, constitui-se como urn dos 

- factores responsaveis por uma serie de riscos tecnol6gico - urbanos nesta 

cidade. 

Localizado na zona ribeirinha oriental, o complexo de Cabo Ruivo constitui a 

maior area industrial da cidade de Lisboa. (Planta de Cabo Ruivo-Area de 

Seguran9'l). 

Aqui se produz e armazenam produtos petroliferos bern como se processa a 

sua transforma9ao em derivados, nomeadamente a fabrica~o do gas de 

cidade. 0 subsolo e atravessado por uma densa rede de pipelines de transporte 

de combustiveis liquidos e gasosos. Esta rede de pipelines, no percurso para 
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os seus diferentes destinos, ultrapassa os limites do pr6prio complexo, 

estendendo-se ao Iongo de areas residenciais que, tambem, em determinados 

casos, confinam com as pr6prias empresas industriais. (Planta integrada de 

Pipelines). 

Verifica-se, ainda, na zona envolvente a presen~ de consideravel m1mero de 

actividades industriais, de armazenagem, e de comercio e servic;os induzidos 

pela presen~ do pr6prio complexo. 

Esta area, dadas as suas caracteristicas, exige uma aten«;ao especial a n.ivel de 

urn adequado planeamento preventive. Assim, e para alem da elabora«;ao de 

urn Plano de Emergencia para a area envolvente do complexo (em fase de 

conclusao), tam bern se toma necessano reduzir as vulnerabilidades e precaver 

danos atraves de uma intervenc;ao nas areas de seguran~ defmidas a volta do 

complexo, quer condicionando o uso residencial e a localizac;ao de 

actividades, quer adequando o respective uso do solo numa 6ptica de 

minimiza«;ao de eventuais acidentes industriais. 

A altera<;ao funcional que se configura com a realizac;ao neste local da 

Expo98, podera constituir, desde ja, uma oportunidade unica para serem 

tomadas medidas preventivas que pennitam reduzir, de forma substancial, as 

vulnerabilidades, quer ao risco sfsmico, quer aos riscos 

tecnol6gico-industriais. Dever-se-a, para tal, promover uma actua<;ao 

concertada que permita defmir determinadas condicionantes, quer ao nivel da 

ocupa«;ao do solo, quer ao nivel dos usos, quer, ainda, no ambito da pr6pria 

concepc;ao urbanistica. 

Analisando o conteudo funcional da cidade de Lisboa a uma escala mais 

ampliada, pode-se encontrar urn numero consideravel, quer de pequenas 

unidades industriais, quer de armazens de produtos e materias perigosas, 

frequentemente em instalac;5es sem condi<;Oes de seguranc;a e localizadas 

indevidamente. A estas situac;5es de risco, acrescem, ainda, os numerosos 

postos de abastecimento de combustfvel espalhados pela cidade, alguns dos 

quais desadequadamente situados em garagens no piso terreo e em caves de 

predios de habitac;ao. 
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Trata-se, evidentemente, de situa<;5es a ter em linha de conta, tanto na 

elabora<;ao e aprecia<;ao dos pianos de pormenor para esses locais, como na 

concessao de alvaras e licen<;as de utiliza<;ao, no sentido de promover uma 

actua<;ao correctiva e preventiva dos riscos que lhes estao inerentes. Do 

mesmo modo, e ainda que essenciais ao funcionamento da cidade, tambem a 

circula<;ao de veiculos de transporte de mercadorias perigosas em 

determinadas vias de Lisboa, devem igualmente ser alvo de urn conjunto de 

preocupa<;5es regulamentares e normativas, tendentes a reduzir os riscos que 

daf decorrem, para alem das ja existentes. 

Para alem de se poder manifestar globalmente e de uma forma disseminada 

pela cidade, o risco de incendio esta particularmente presente nas zonas 

urbanas antigas. Edificios com estruturas em madeira, frequentemente 

envelhecidas e em mau estado de conserva<;ao, elevados indices de ocupa<;ao 

do solo, constru<;ao e concentra<;ao volumetrica, introdu<;ao de modernos 

equipamentos domesticos, de acordo com os actuais padr5es de habitabilidade, 

mas em contradi<;ao com as caracteristicas estruturais do edificado, sao, 

efectivamente, condi<;Oes propicias e mais favoraveis a eclosao e propaga<;ao 

do fogo. Por outro lado, a progressiva desertifica<;ao populacional e 

habitacional que as zonas antigas rem sofrido, pela substitui<;ao da fun<;ao 

residencial por actividades nem sempre compativeis com a area onde se 

enquadram (oficinas, armazens, servi<;os varios), constitui factor de risco 

acrescido para estas areas. Por ultimo, saliente-se, ainda, como caracteristica 

deste tecidos urbanos, a fraca acessibilidade, as ruas estreitas e os espa<;os 

exiguos, como vectores inibidores de uma actua<;ao de socorro se uma 

emergencia se produzir. 

Tambem aqui se torna necessario potenciar e implementar urn conjunto de 

medidas tendentes a minimiza<;ao do risco de incendio. Assim, e numa 

perspectiva preventiva saliente-se urn maior controlo na apreciac;ao dos 

projectos, na concessao de alvanis e licen<;as de utiliza<;ao a actividades 

potencialmente perigosas e, portanto, numa eficaz e integrada gestao urbana. 

Ao nivel da actua<;ao refira-se a elabora<;ao de pianos de emergencia sectoriais 

que contemplem, entre outros aspectos, a localiza<;ao estrategica dos meios de 

combate a incendios (bocas de incendio, marcos de agua, carreteis, 

extintores), percursos para circula<;ao dos veiculos dos bombeiros e, tam bern, 
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programas de sensibiliza~o e fonna~o das popula<;6es locais, tornando-as 

aptas a uma primeira interven~o de emergencia. 

A localiza<;ao do aeroporto de Lisboa dentro da pr6pria cidade, para alem de 

confinar com zonas residenciais densamente povoadas, leva a que as rotas 

seguidas pelos avi6es, na manobra de aterragem e descolagem que efectuam 

diariamente (175/dia em 1991), atravessem extens5es consideraveis de elevada 

densidade construtiva e populacional. 

Apesar da sofistica~o tecnica dos meios utilizados pelo aeroporto e de uma 

organiza9ao do socorro intema e extema ja montada e testada, a elimina~o 

deste factor de risco tera de passar, necessariamente, e entre outras medidas, 

pela transferencia desta estrutura para local afastado das zonas de 

concentra9ao urbana . 

-
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Criado em 1985, por delibera<;ao camararia, o Servi~o Municipal de 

Protec~o Civil (S.M.P.C.) tern por incumbencia executar a politica 

municipal ao nivel da seguran~ de pessoas e bens, no ambito da pro~o 

civil. 

Operacional 24 horas por dia, a ele esta cometida a fun<;ao essencial de 

accionar e coordenar os meios de socorro necessaries para uma cabal e efi.caz 

resposta a acidentes, que se produzam na area do concelho de Lisboa. Neste 

contexto, e em caso de acidente, sao despoletados todos os mecanismos que 

conduzem a urn acompanhamento efectivo da situac;ao no local, como forma, 

tanto de recensear os problemas que decorrem desse acidente, como, 

concomitantemente, de activar os meios e recursos necessarios para a 

resolu<;ao dos seus efeitos. 

Esta primeira interven<;ao, articulada com as restantes entidades que 

concorrem para a seguran~ na cidade de Lisboa - bombeiros, forc;as policiais, 

servic;os de saude- permite, assim, garantir, quer a minimizac;ao dos impactos 

do acidente, quer a rentabiliza<;ao e gestao articulada dos meios e recursos de 

socorro. 

Na sequencia desta primeira interven<;ao, e ap6s o diagn6stico inicial das 

consequencias do acidente, imediatamente se accionam os meios que irao 

proceder a gestao da crise decorrente desse sinistro. Marcadamente de 

dimensao operacional mas de ambito iminentemente mais terapeutico, esta 

actua<;ao do S.M.P.C. estrutura-se, sobretudo, no apoio psicossocial e 

encaminhamento dos sinistrados, de forma a reduzir os efeitos do impacto 

resultante do acidente. Simultaneamente, contribui para garantir urn conjunto 

de condic;oes que ultrapassem as disfuncionalidades provocadas nos indiv1duos 

e respectivos agregados familiares. Assim, para alem do apoio e informa<;ao, 

visando minorar eventuais situac;5es de panico e ansiedade comuns a estes 

acontecimentos sao, tambem, salvaguardadas, quando a situa<;ao o imponha, 

as condic;5es objectivas necessarias que concorrem para urn gradual regresso a 
normalidade da vida das populac;Oes sinistradas ou directamente envolvidas. 

Merece particular destaque, nestas circunstancias, a gestao pelo S.M.P.C. de 
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residencias comunitarias de emergencia, aptas a responder ao alojamento 

temponirio de indivfduos e respectivas familias desalojadas em virtude do 

acidente. Por outro lado, sao tambem activados os mecanismos e 

procedimentos que, para alem de articularem convergentemente outras 

instituic;6es no apoio as populac;6es sinistradas, tambem permitem a satisfa~o, 

quer das necessidades basicas, quer das necessidades de seguranc;a e auto

realizac;ao, fundamentais a prom<>c;ao de urn efectivo e sustentado processo de 

reposi<;ao do equilibrio psicossocial do indivfduo p6s-acidente. 

Intervindo de uma forma multifacetada na prossecu<;ao dos objectives que 

constituem a sua missao global e, contudo, ao nivel da actua~o em situac;6es 

de emergencia quotidiana (sobretudo acidentes de origem urbana de pequena 

e media dimensao, tais como incendios e derrocadas, entre outros) que, de 

modo mais visfvel, se tern vindo a sentir a a~o do S.M.P.C. 

Este tipo de actua~o, para alem de objectivamente dar resposta as situa~s 
de crise decorrentes dos acidentes, tern, tambem, constituido urn laborat6rio 

essencial na experimenta~o de metodologias e de tecnicas interventivas, 

permitindo a sua constante e continua aferi~o. Deste modo, tern sido possfvel 

ir melhorando os padr6es qualitativos da ac~o do S.M.P.C. nas diferentes 

respostas para o qual e solicitado. Cumulativamente, permite usufruir de uma 

reflexao analitica e interpretativa destes processos, de extrema utilidade para a 

programa~o e o planeamento das restantes miss6es ao nivel da pro~o 

civil. 

Contudo, e apesar do volume de trabalho que lhe e inerente e dos recursos 

humanos e materiais que mobiliza, nao se esgota aqui a ac~o do S.M.P.C. 

U rna outra area na qual tam bern se centralizam os esforc;os deste servic;o 
, 

municipal consiste na preven~o e seguran~. Area charneira entre a 

intervenc;ao operacional e o planeamento, este sector articula-se, sobretudo, 

em tres grandes vertentes de actuac;ao, a saber, levantamento, estudo e 

previsao de riscos potenciais e adopc;ao das necessarias medidas de seguranc;a, 

inforrnac;ao, formac;ao e organiza~o das populac;Oes face aos riscos previsfveis 

e, por ultimo, execu~o e coordena<;ao de exerdcios e simulacros. 
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Relativamente a primeira vertente, e tendo presente o conjunto de 

vulnerabilidades da cidade de Lisboa, tern vindo a ser desenvolvida, de forma 

sistematica, a elabora~o de uma carta de riscos do concelho, agregando urn 

conjunto pertinente de informa~o, que melhor os permita conhecer e 

combater. Nestas circunstancias, e ainda que de forma embrionaria, torna-se 

possfvel minimizar os efeitos de alguns dos potenciais riscos, bern como 

estruturar e organizar algumas medidas elementares de socorro, capacitando-as 

para o caso de urn acidente se produzir. 

No que respeita a segunda vertente considerada, tern sido implementadas 

diversas ac<;oes, direccionadas para a popula<;ao em geral e para os jovens em 

idade escolar em particular. Com urn peso e uma importancia estrategica bern 

evidente, considera-se, deste modo, e como fllosofia de fundo, ser possfvel 

tornar a pr6pria popula<;ao implicada, simultaneamente protagonista e 

destinataria da protec<;ao civil, preparando-a, para reagir de forma adequada a 

diferentes situa<;5es de risco. Atraves dos diversos projectos e programas em 

curso, nomeadamente os que tern vindo a ser desenvolvidos junto das escolas 

do ensino basico e secundario, pretende-se intervir sistematicamente no 

sentido de conquistar e responsabilizar interlocutores capazes de reproduzirem 

mensagens e serem geradores de novas atitudes e comportamentos 

preventivos. Informa<;ao, sensibiliza<;ao e forma<;ao sao tres etapas de urn 

processo pedag6gico visando a adesao participativa das popula<;5es enquanto 

sujeitos activos integrados no sistema de protec<;ao civil. 

A terceira e ultima vertente, umbilicalmente ligada as duas primeiras, permite · -uma consubstancia~o pratica dos modelos de referenda da prot~o civil, 

implementando e testando metodologias e procedimentos, segundo cenarios 

aproximados da realidade. Constituindo urn padrao laboratorial por 

excelencia, aqui se geram e experimentam ac<;5es e reac<;5es fundamentais 

para urn refor<;o cognitivo de pianos de actua<;ao e de socorro a accionar em 

situa<;ao de emergencia. 

Outra area vital para o sucesso e o exito da seguran<;a e protec~o civil em 

Lisboa, o planeamento assume-se, dentro do S.M.P.C., como o instrumento 

privilegiado de enquadramento operacional, relacional, cognitivo e 

organizacional. Em articula<;ao com as restantes dimens5es que tern vindo a 

234 



• 

ser consideradas, aqui se desenvolvem, integradamente, os pressupostos 

te6rico-conceptuais e tecnico-metodol6gicos que suportam, no confronto com 

a realidade, a actua~o deste servi~o municipal. Rela~o obviamente 

recfproca, na medida em que, a pr6pria experiencia quotidiana constitui urn 

vefculo informativo e formativo, essencial da pr6pria estrutura~o das linhas 

mestras do planeamento. 

A elabora~o do plano municipal de emergencia, comperencia agregada do 

S.M.P.C., constitui uma das suas principais miss6es a cumprir. Sera, de 

facto, este instrumento que permitini gerir, de forma integrada e articulada, as 

situa~6es de crise despoletadas pela ocorrencia de quaisquer acidentes, 

catastrofes ou calamidades, sejam de origem natural ou tecnol6gico-urbana. 

Assim, e ap6s o levantamento exaustivo dos riscos potenciais, e analise das 

suas respectivas caracteristicas, elaboram-se os cencirios-tipo, definidos na 

rela~ao entre os impactes e danos previsfveis em caso de acidente, que 

permitirao adequar os dispositivos necessanos para uma interven~o em 

situa~ao de emergencia. Daqui resulta a coordena~ao dos servi~s publicos e 

privados implicados nestes processos, para que, se chamados a intervir em 

situa~o de emergencia, possam optimizar, convergentemente, 

recursos para uma resposta cabal, eficaz e atempada . 

• os me10s e 

Cumulativamente ao plano municipal de emergencia, a elabora~o de pianos 

de emergencia sectoriais, direccionados para situa~5es de risco que 

decorrentes de cencirios especfficos requerem metodologias pr6prias de 

interven~ao, e outro objectivo do S.M.P.C. Neste contexto, e pela sua -import.ancia e envergadura, e de real~ o plano de emergencia municipal para 

o risco sfsmico. Este plano canaliza os esfor~s de uma serie de entidades 

numa procura conjugada de informa~o sobre estes acontecimentos naturais. 

De entre a informa~ao disponivel, saliente-se os estudos te6ricos e 

instrumentais que, com consider.ivel fiabilidade, permitem calcular os graus 

de intensidade sismica mais provaveis de ocorrer se urn fen6meno dessa 

natureza se produzir. Por outro lado, e concomitantemente, encontra-se 

elaborada uma carta de microzonagem sismica, que da a conhecer o 

comportamento sfsmico das diferentes forma~5es geol6gicas superficiais que 

constituem o solo da cidade de Lisboa. Desenvolvem-se, ainda, e de forma 

sistematica, levantamentos do parque edificado da cidade, tendentes a avaliar 

as diferentes caracteristicas construtivas e o seu comportamento face a uma 
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solicita~ao sismica. Projecta-se, ainda, o lan~ento de diversas ac¢es, com 

o intuito, nao s6 de completar e actualizar os levantamentos e an:ilises 

necessanas para uma melhor estrutura~o de urn banco de dados informativo e 

consequente fundamenta~o de conhecimentos, como tambem para articular 

com as restantes instituic;Oes e agentes que concorrem para a prossecu~o deste 

objectivo, a constru~o de urn plano zero mediante a prospectiva de 

determinado cemirio, quer de ocorrencia sismica (grau de intensidade), quer 

de danos (impactos urbanos, sociais e econ6micos). A partir destas premissas 

estarao reunidas as condic;Oes para a elabora~o dos subsequentes pianos de 

actua~o e de socorro, necessarios para adequar, de forma preventiva e 

integrada, os meios e recursos disponiveis, ou a disponibilizar, no combate a 

essa eventual e potencial amea~. 

Como decerto teni ficado patente nesta linha expositiva relativamente ao 

S.M.P.C., a sua actua~o nao se efectua de forma individualizada e 

descoordenada. Uma das suas atribui96es, pelo contnirio, consiste em incluir e 

integrar todos os agentes e institui96es sociais, econ6micas e politicas, que, de 

uma forma ou de outra, contribuam para a realiza~ao do objectivo da 

seguran~ e da protec9ao civil. Neste enquadramento, saliente-se, quer os 

contactos generalizados, formais ou informais, ao nivel de entidades e da 

popula~o em geral, quer as rela96es institucionalizadas ao nivel de orgaos de 

escalao colateral e superior da prot~o civil. 0 Servi~o Nacional de 

Protec9ao Civil (S.N.P.C.) e o Centro Coordenador Distrital de Protec~o 

Civil (C.C.D.P.C.), orgaos de escalao superior, respectivamente a nivel 

nacional e distrital, e a quem compete definir estrategicamente as bases e os 

modelos de referenda das ac96es da protec~o civil, tem-se constituido como 

dois importantes interlocutores do S.M.P.C. A nivel colateral, a Comissao 

Municipal de Protec9ao Civil (C.M.P.C.), tern sido o parceiro privilegiado de 
, 

contacto relacional e funcional com o S.M.P .C. E, de facto, conjuntamente 

com a C.M.P.C., que agrega entidades externas bern como diversos servi~os 

internos da Camara Municipal de Lisboa, que se tern desenvolvido 

convergentemente urn trabalho, tendente a capacitar o concelho, quer de 

medidas preventivas e de pianos, quer de meios e recursos disponi'veis, para 

fazer face aos potenciais riscos, naturais e/ou tecnol6gico-urbanos, 

minimizando, e em determinadas circunstancias anulando, o peso das 

diferentes amea9a5 que existem na cidade de Lisboa. 
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ANEXO -ESTUDOS SECTORIAIS 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIAlS 

1.1 Vol. I A DesindustriaJiza~o Urbana na Comunidade Europeia 

1.2 Vol. II Estudo das Actividades Industriais de Lisboa: Amilise dos 
Dados Estatfsticos (relat6rio preliminar) 

1.3 Vol. ill A desindustrializa~o de Lisboa: Resultados da 
Investiga~ao 

1.4 Vol. IV A Industria de Lisboa na Perspectiva do Mercado Unico 
Europeu 

1.5 Vol. V A Localiza~ao dos Estabelecimentos Industriais e o 
Impacto sobre o Mercado Imobiliario 

1.6 Vol. VI 0 Desenvolvimento Urbano: Defmi~o de urn Quadro 
Estrategico Geral 

2. ACTIVIDADES TERCIARIAS , 

2.1 Vol. I Sfntese, Cenarios de Interven~o e Recomenda~6es 

2.2 Vol. II 0 Processo de Terciariza~ao das Grandes Cidades 
Europeias: Exemplos para o Desenvolvimento de Lisboa 

2.3 Vol. ill A Produ~o de Espa9o para Escrit6rios na Cidade de 
Lisboa: Agentes, Estrategias e Reflexos na Estrutura 
Urbana 

2.4 Vol. IV As Empresas de Servi9os em Lisboa: Diferencia96es 
Intra-Urbanas 

2.5 Vol. V Lisboa na 6ptica dos Empresarios: Problemas, 
Potencialidades e Expectativas 



3. ACfiVIDADES TUR1STICAS 

3.1 Fase I Discuss6es Preliminares 

3.2 Fase II Recolha da Infonna~o 

3.3 Fase ill Amilise Detalhada 

3.4 Fase IV Plano de Desenvolvimento 

3.4.1 1° Volume -Previs6es do Crescimento Turistico de Lisboa; 
Guia de Investimento; Guia de Marketing 

3.4.2 2° Volume -Guia Operacional 

3.4.3 3° Volume -Sumario Executivo 

. 4. EMPREGO 

4.1 Estudo da Caracteriza~o e Distribuic;ao Espacial do Emprego na 
Cidade de Lisboa 

5. CARTA DO PATRIM6NIO 

5.1 Estudos Preliminares da Carta Municipal do Patrim6nio 

5.1.1 Nucleos Urbanos de Interesse Hist6rico 

5 .1.2 Patrim6nio Arquel6gico 

5 .1. 3 Patrim6nio Oficialmente Classificado 

5. 1.4 Inventario Municipal do Patrim6nio 

6. CART A VERDE 

6.1 1 ° Relat6rio - Plano Verde de Lisboa 

6.2 2 ° Relat6rio - Carta Verde de Lisboa 

7. DEMOGRAF!COS 

7.1 Amllise e Perspectivas Demognfficas para o Concelho 



8. EQUIPAMENTOS 

8.1 Desportivos 

8.2 Ensino 

8.3 Saude 

8.4 Sociais 

9. IDENTIDADES DE LISBOA 

9.1 Relat6rio 

10. AS INSTITlJIC;6ES CIENTfFICAS E TECNOLOOICAS E DE ENSINO SUPERIOR NA 
CIDADE DE LISBOA 

10.1 Relat6rio 

10.2 Relat6rio de Sfntese 

11. MORFOLOGIAS URBANAS 

11.1 Relat6rio 

12. 
, , 

SOCIO-URBANISTICOS 

12.1 Relat6rio de Progresso 

13. TRANSPORTES 

13.1 Parte ll - Principais Elementos de Enquadramento: Dinfunica de 
Evo1u~o do Sistema --

13.2 Parte Ill- Caracteriza~o da Situa~ao de Referenda da Cidade 
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