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Planear e prever, mais que urn espac;o-palco que niio e puramente 
passivo, do que o proprio devir interactivo de urn quadro geo-humano, 
urn espar;o para os homens viverem, ( ... )urn espar;o-heranr;a cultural que 
se deixara em heranr;a acrescentada tambem. 

(J. M. Pereira de Oliveira, 2000: 52) 

1. Emergencia e evolw;ao do patrim6nio cultural 

0 presente texto reflecte a estrutura da comu
nica<;ao apresentada no V Col6quio de Geografia de 
Coimbra (21 e 22 de Abril de 2005) e, ao mesmo 
tempo, retoma e aprofunda alguns eixos tematicos da 

nossa investigac;ao recente. 0 fio condutor da analise 
e orientado segundo tres preocupa<;oes principais: 0 

conceito de patrim6nio cultural e a sua evolu<;ao; as 
preocupa<;6es de satvaguarda e vatorizac;ao do patri
m6nio cultural, e a integrac;ao do patrim6nio cultural 

nos processes de desenvolvimento territorial. 
0 patrim6nio entrou de forma definitiva, nos 

ultimos anos, na agenda das preocupac;6es politicas, 
cientificas e sociais do nosso planeta. A diversidade 
cul tura l e a consequente pluralidade de valores 
associados ao patrim6nio, com os seus diferentes signi
f icados e conflitos de interesses que dai resultam, 
reflectem-se na actual amplitude conceptual da tema

tica patrimonial. 
Cada comunidade, apoiando-se na sua memoria 

cotectiva e na consciencia do seu passado, e igual

mente responsavet peta identificac;ao e gestao do seu 
patrim6nio (Carta de Cracovia, 2000). 0 pluralismo na 
sociedade engloba uma grande diversidade nas concep
<;6es colectivas e individuals de patrim6nio. Os bens 

sao portadores de valores que podem mudar com o 
tempo. Esta variabilidade de valores identificaveis nos 
diferentes tipos de bens cria a especificidade do patri
m6nio no decurso da Hist6ria. Par intermedio deste 
processo de mudan<;a (permanente), cada comunidade 
desenvolve uma tomada de consciencia da necessidade 
de velar por cada bem cultural existente, como 

portadora dos seus pr6prios vatores patrimoniais 
comuns (Carta de Crac6via, 2000). 

(HOAY (1992), citada par CARVALHO (2005), a 
respeito das qualidades que transformam os bens em 

patrim6nio, identifica tres grupos de vatores que 
caracterizam uma determinada estrutura edificada e 
lhes conferem o estatuto de patrim6nio: o valor econ6· 
mico, o valor artistico ou estetico e o valor cognitive 
ou de memoria. 

0 valor econ6mico e o que ha mais tempo se 
encontra associado ao conceito de patrim6nio ... (on
siste na mensurac;ao financeira, ainda que tal consi· 
derac;ao seja essenciatmente subjectiva, atendendo a 
"carga afectiva" a que o pat rim6nio esta sujeito .. 
(FLORES, 1998: 11 ). A considera<;ao econ6mica torna-se 

pertinente, sobretudo na arquitectura, envotvendo 
interesses dos proprietaries de im6veis que ficam 
sujeitos a condicionalismos por via da patrimoniali· 
za<;ao, e interesses dos agentes de produc;ao do espa<;o 
urbana que normatmente sao pouco sensiveis aos 
valores imateriais dos bens. "A industria do turismo 
cu ltural, em franco crescimento, ad icionou uma nova 

perspectiva ao valor econ6mico, extrinseca ao patri
m6nio mas gerada por ele. E. deste modo que as 

habitantes dos nossos "centros hist6ricos" e nucleos 
rurais podem retirar ganhos e inverter situa<;6es de 
desfavorecimento em que amiude se encontram., 
(FLORES, op. cit.: 12), embora os perigos da desvirtua

<;ao e artificializac;ao de ambientes, assim como da 
degrada<;ao fisica que a massifica<;ao turistica pode 
provocar, tem necessariamente de ser acautelados. 

0 valor artistico au estetico e uma caracte
ristica intrinseca do bem arquitect6nico ou arqueo
t6gico, que acompanhou as atitudes de aprecia<;ao ao 
tango dos secutos: da aplica<;ao quase exclu 
siva ao legado da antiguidade classica, ao in teresse 
pelas estruturas arqueot6gicas e par todos os vestigios 
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1. Praia da Rocha (Portimlio) 

3. Pl6dlio (Arganll) 

Fotos 1 a 4 

Expressces contemporflneas do patrim6oio (2006) 
Fonte: Paulo Carvalho (Fotos 2·4) e Joiio luis Fernandes (Foto 1) 

do passado, e ao alargamento a outras dimens5es da 
arquitectura (como, por exemplo, industrial e vernacular). 

0 valor cogni tive ou de memoria sugere que o 
patrimonio tem a qualidade de configurar a memoria 
ou imaginario colectivo, e portanto, pode actuar como 
elemento gerador da imagem e da identidade 
territorial. Este valor memorial tem hoje um grande 
peso na definic;:ao de patrimonio, tornando·o Uio alar· 
gada, generico e democratico que comporta em si 
quer a obra erudita, quer a obra vernacular, nao 
perdendo, nem uma nem outra, nenhuma das caracte· 
risticas especificas. 

Oeste modo, o patrimonio emerge na encruzi· 
lhada da (re)construc;ao de rnernorias e identidades, 
como configura um recurso estrategico dos processes 
de requalif icac;ao, refuncionalizac;ao e renovac;ao da 
irnagern dos territories (Fotos 1·4). urn suporte de 
iniciativas (formais e informais) de educac;ao patri· 
rnonial, e uma oportunidade de envolver a sociedade 
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2. Golega 

4 . Miranda do Corvo 

na compreensao da linguagern de estruturac;ao dos 
seus territories e nas relac;5es dinamicas com os outros 
(Figura 1 ). 

l 
i 

Valor EconOmico 
' 
.f 

ldentidade ' · ;_:. [;~~~~~!-~~~~?] .:..~ l\lembl'in 

Valor Formativo 

Figura 1 

Esquema simpllficado da relacao patrimonio/desenvolvimento territorial 
Elaboraclio Propria 

Esta vertente de utilidade social do patrimonio 
nao pode ser dissociada da evoluc;ao conceptual e 
operativa do proprio conceito que e rnarcado par urn 
certo nornadisrno cientifico (BACHOUD eta/., 2002). 
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0 campo semantico permite identificar diversas 
dimens6es que configuram o conceito de patrim6nio: 
transmissao, heranc;:a, posse , caracter material, 
imaterial e espiritual, entre as mais significativas. 
A emergencia do conceito de patrim6nio esta 
associada aos valores dos bens e sua transmissao. 
A propriedade e transmissao, elementos fundadores da 
noc;:ao tradicional de patrim6nio, permanecem na 
actualidade, mesmo admitindo que a noc;:ao moral de 
patrim6nio esta cada vez mais ligada a uma tomada 
de consciencia (da comunidade local, regiona l , 
nacional, e mesmo mundial). Contudo, a propriedade 
adquire uma nova dimensao e uma nova escala de 
projecc;:ao, ultrapassando a esfera individual, como 
acontece no ambito da apt icac;:ao de medidas , 
nacionais ou mesmo internacionais, de salvaguarda 
do patrim6nio , que ampliam tambem a ideia de 
patrim6nio. 

Alem da multiplicidade associada ao concei to 
em questao, importa considerar a diversidade termino· 
l6gica que resulta da combinac;:ao com outros adjec
tives que frequentemente aparecem associados ao 
patrim6nio (fONTAL MERILLAS, 2003), isto e, diferentes 
denominac;:6es utilizadas para dar significado ao 
substantive patrim6nio e que configuram uma mesma 
realidade: manifestac;:6es e testemunhos culturais 
significativos. 

A dimensao cul tural, pela enorme amplitude 
temporal e espacial da noc;:ao de cultura, conheceu, 
nos ultimos anos, uma grande difusao e popularidade, 
tendencia alinhada com o aprofundamento do 
territ6rio como experiencia cul tural (em certo sentido, 
e tambem uma resposta local ao processo de globa
lizac;:ao), de tal maneira que recolhe a aceitac;:ao de 
grande numero de investigadores e estudiosos, e por 
isso surge cada vez mais associada ao vocabulo 
patrim6nio. 

2. Preocupac;:oes de salvaguarda e valorizac;:ao do 
patrim6nio cultural 

Ao Iongo do tempo, em especial desde meados 
do seculo XX, mani festaram-se preocupac;:6es no 
ambito da salvaguarda e va lorizac;:ao do patrim6nio. 
lmportantes organizac;:6es internacionais (de diferente 
matriz estrutural e funcional) como, por exemplo, 
a UNESCO (Organizac;:ao das Nac;:6es Unidas para 
a Educac;:ao, Ciencia e Cultura - com origem em 1945), 
o Conselho da Europa (organizac;:ao intergovernamental 
de ambito europeu, fundada em 1949) e o lCOMOS 
(sigla da organizac;:ao nao-governamental, criada em 
1965, para designar o Conselho lnternacional dos 
Monumentos e dos Sitios), atraves de documentos 
orientadores e quadros de expressao normativa, 
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influenciaram profundamente a nossa forma de 
entender o patrim6nio e contribuiram de modo 
decisivo para uma certa convergencia ao nivel dos 
criterios reguladores e, consequentemente, 
da terminologia hoje utilizada. 

A normativa internacional sobre o patrim6nio 
cultural pode ser balizada em quatro grandes dominios 
(CARVALHO, 2006): as convenc;:oes (aprovadas pelos 
Estados signataries, que se obrigam a aplicar no seu 
territ6rio os principios neles expresses); as recomen
dac;:6es (principios destinados a orientar as politicas 
de cada Es tado, mas sem car<kter vinculativo); 
as reso l uc;:oes do Conselho da Europa (nao tern 
caracter vinculativo, mas podem servir de modelo para 
a adopc;:ao de recomendac;:6es e de convenc;:6es); 
e os restan tes actos, como cartas, orientac;:oes, 
principios, conclusoes de eventos e declarac;:6es que, 
por sua vez, definem os principios e os conceitos sabre 
determinada materia, de modo a orientar a acc;:ao 
dos agentes, embora sem caracter vinculativo 
(CORREIA, 2006). 

Os temas e os conceitos abordados pelas normas 
internacionais, em mais de uma centena de docu
mentos publicados desde meados do seculo XX, 
reflectem o alargamento da noc;:ao de patr im6nio 
e a sua vinculac;:ao crescente ao territ6rio e aos 
cidadaos. As diversas orientac;:6es e principios de 
actuac;:ao revelam o crescimento e a plasticidade do 
universo de bens susceptiveis de patrimonializac;:ao, 
destacando-se nos ultimos anos as dimens6es imate· 
riais e os ambientes rurais e vernaculares; mostram 
uma maior ambic;:ao no que concerne a escala de inter 
venc;:ao, enfatizando o contexto territorial e dialectico 
dos bens a proteger e a valorizar, isto e, 0 quadro 
natural e construido que influi na percepc;:ao estatica 
ou dinamica desses elementos ou conjuntos, ou a eles 
se vincula de maneira imediata no espac;:o, ou por 
lac;:os sociais, econ6micos ou culturais (UNESCO, 2006); 
sublinham a necessidade de democratizar a fruic;:ao dos 
bens culturais e patrimoniais; destacam a necessidade 
de devolver o patrim6nio aos cidadaos e de estabe
lecer com eles uma nova retac;:ao, tambem por via da 
sua participac;:ao (espontanea ou organizada) nas 
diversas tarefas relacionadas com a salvaguarda 
e valorizac;:ao do patrim6nio, e enfatizam o caracter 
utilitario do patrim6nio (CARVALHO , 2005; 2006) . 

No caso de Portugal, a preocupac;:ao com o 
patrim6nio t ransparece no texto da Constituic;:ao, 
nomeadamente no seu artigo 9. 0 ("Tarefas funda· 
mentais do Estado") que assinala, entre outras, 
a func;:ao de «Proteger e valorizar o patrim6nio cultural 
do povo portugues, defender a natureza eo ambiente, 
preservar os recursos naturais e assegurar um correcto 
ordenamento do territ6rio ... A Lei de Bases do 
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Ambiente (Lei n. 0 11/87, de 7 de Abril), no artigo 17. 0
, 

identifica a paisagem e o patrim6nio natural e cons
truido como componentes que «definem, no seu 
conjunto, o quadro especifico de vida, onde se insere 
e de que depende a actividade do homem .. , e no 

artigo 20. 0
, estabelece que o "Patrim6nio natural 

e construido do Pais, bem como o hist6rico e cultural, 
serao objecto de medidas especiais de defesa, salva· 

guarda e valoriza~ao, atraves, entre outros, de uma 
adequada gestao de recursos existentes e planifica~ao 
das acc;:oes a empreender numa perspectiva de anima

c;:ao e utiliza~ao criativa ... No ambito dos objectives e 
med idas o diploma consagra, entre outros, o reforc;:o 
das acc;:oes e medidas de defesa e recuperac;:ao do 
patrim6nio cultural, quer natural, quer construido, 
assim como preconiza a protecc;:ao e valorizac;:ao da 
paisagem como unidade estetica e visual. E ainda o 
mesmo diploma que determina a implementac;:ao e 
regu l amentac;:ao de uma rede nacional de areas 
protegidas (RNAP), o que na realidade aconteceu no 

inic i o de 1993 com a "Lei-Quadro das Areas 
Protegidas" (Lei n.0 19/93, de 23 de Janeiro). 

Contudo, a referenda juridica fundamental 
neste dominic decorre da Lei n.0 107/2001 , de 8 de 

Setembro, ao estabelecer as bases da politica e do 
regime de protec~ao e valorizac;:ao do patrim6nio 

cultural portugues. Este texto normative sucede ao 
quadro juridico da Lei n. 0 13/85, de 6 de Julho, 
tambem designada de "Lei do Patrim6nio Cultural 
Portugues", marcada pelo incumprimento ao nivel da 

publ icac;:ao de legislac;:ao de desenvolvimento (regula
menta~ao) indispensavel ao diploma (CARVALHO, 2005). 

Para melhor compreender o actual enquadra
mento de satvaguarda e valorizac;:ao dos bens culturais 
em Portugal e fundamental conhecer as linhas gerais 

da evolu~ao do conceito de patrim6nio e das situac;:oes 
juridicas que se the adequaram no decurso do tempo. 

A ideia de preservar, e ate estudar, alguns 
testemunhos do passado, sobretudo classicos, entao 
designados por "antiqualhas", tem origem no periodo 
Renascentista . .. as estudiosos citam, com frequencia, 
as obras de Andre de Resende e Francisco D'Holanda, 
que viveram no sEkulo XVI, para demonstrar a 
preocupa~ao, ja entao existente, da valoriza~ao 

do patrim 6nio monumental, enquanto documento, 
nomeadamente o da Antiguidade Classica .. (IPPAR, 

1994: 6). 

No sE:kulo XVIII surgem as primeiras acc;:oes de 

enquadramento legal para a conservac;:ao do patri
m6nio monumental. Pelo Alvara de 20 de Agosto 

de 1721, o monarca D. Joao V atribui a Real Academia 
de Hist6ria Portuguesa a inventariac;:ao e conservac;:ao 
dos .. monumentos antigos que havia e se podiam 

descobrir no Reina, dos tempos em que nele 
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dominaram os Fenicios, Gregos, Persas, Romanos, 
Godos e Arabios.. e ordena que dai em diante 
«nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e 
condic;:ao que seja, desfac;:a ou destrua em todo, nem 
em parte, qualquer edificio que mostre ser daqueles 
tempos ainda que em parte esteja arruinado e da 
mesma sorte as estatuas, marmores e cip6s .. 1• De igual 
modo, incumbe as Camaras das cidades e vilas do 
Reino o especial cuidado de conservar e guardar todas 

as referidas antiguidades, assim como dar conheci
mento a Academia de qualquer nova descoberta 
(monumental) no seu termo. 

Trata-se, pais, do primeiro instrumento legal 
com alcance no dominic do patrim6nio, articulado 
com a acc;:ao da Real Academia de Hist6ria, instituic;:ao 
f undada em 1720 com o objective de retratar 
a hist6ria eclesiastica e secular - e neste particular de 
providenciar sobre a conserva~ao dos monumentos. 

"Assim nasce o sistema portugues de protecc;:ao do 
Patrim6nio, que se tivesse sido implementado teria 

poupado muitos elos da nossa ident idade nacional os 
quais seriam hoje testemunhos vivos do passado do 
povo portugues .. (IPPAR, 2002). 

Ainda no seculo XVIII, podemos destacar outras 
acr;:oes de identificar;:ao do patrim6nio, nomeadamente 
no ambito dos inqueritos remetidos do Ministerio do 

Reina ou sob instancia da Real Academia de Hist6ria, 
ou ainda por iniciativa do padre oratoniano Lufs 
Cardoso, e por norma preenchidos pelos sacerdotes. 
Em bora servindo pianos e objectives distintos, notamos 
em alguns deles a preocupar;:ao de conhecer as 
"antiguidades, ou outras coisas dignas de memoria" 
(conforme 0 quesito 22.0

, relative a "terra", do lnquerito 

de 1758) das terras de Portugal (CARVALHO, op. cit.). 
Mas e na centuria de Oitocentos

2 
que assistimos a uma 

1 Transcri~ao a partir do documento original publicado pelo lPPAR 

(op. cit.). 
2 

As primeiras preocupac;:Oes patrimoniais com a mundo rural portugues 

sao praticamente contempodineas da implantac;:ao do liberalismo, e 

aparecem associadas a iniciativas e textos da intetectualidade desde o 

primeiro ter~o de Oitocentos. 0 olhar nostalgico lan~ado sabre algumas 

d1mens6es assochlveis ao mundo rural esta presente nas Viagens na 

Minha Terra (1846), de Almeida Garrett, em As Pupi/as do 5enhor Rei tor 

(1867), de Julio Dinis, e em muitas outras obras. 

.. Na verdade, as express6es litenirias da idealiza-;:aa romantica do 

mundo rural sao quase cantempor3neas das primeiras recalhas 

etnograticas da cultura popular. Tambem as grandes rupturas politicas e 

institucionais oitocentistas se sucede rapidamente a preocupa-;:ao com a 

identifica~ao de urn legado cultural associado a regiOes e a localismos 

entiio ja reputados em vias de desapari~ao• (MONTEIRO, 2003: 219). Ainda 

segundo MONTEIRO (op. cit.), estas iniciativas comblnam-se -no objective 

declarado de descobrir no legado da hist6ria portuguesa e da cultura 

popular as raizes de uma identidade da na~iio, fundamento da ordem 

politica que se buscava consolidar• . 
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maior consciencializa~ao da importancia do patr im6nio 
cultural, nomeadamente a necessidade de salvaguarda 
dos bens im6veis. Alexandre HERCULANO (181 0-1874) 
teve um papel pioneiro e destacado nesse movimento 
de identificac;ao e salvaguarda do patrim6nio arquitec
t6nico e ar tistico3

, "e a ele se devem importantes 
textos que, em revistas como "0 Panorama", tiveram 
o merito de generalizar as preocupac;oes com o patri
m6nio .. (IPPAR, 1994: 7), quer em relac;ao aos esp6lios 
artisticos e literarios, mas tambem com a degradac;ao 
do patrim6nio construido, nomeadamente eclesiastico. 
o periodo do Liberalismo foi um dos ciclos mais 
influentes na alterac;ao (destrui~ao ou ablac;ao) do 
patrim6nio e da paisagem portuguesa. "A extinc;ao das 
ordens religiosas em Portugal em 1834 e a venda em 
hasta publica dos seus bens levando a uma dramatica 
dispersao de propriedade (e de bens!) transformou 
uma grande parte dessas casas de tesouro em desertos 
ou rufnas .. (CALADO et at., 2002: 15). Outros autores, 
como por exemplo ALARcAo (1987), associam tambem 
a esse perfodo (contemporaneo da extin~ao dos vin
culos) as consequ€mcias mais graves para a gestao 
contemporanea do patrim6nio hist6rico, muito por 
causa da utiliza~ao dos edificios - frequentemente 
albergando servic;os da administrac;ao publica - para 
fins diferentes daqueles que presidiram a sua fundac;ao 
ou utilizac;ao regular ate essa epoca. 

Nos finais do seculo XIX afirma-se o conceito de 
monumento hist6rico, reflect indo as posi~oes da 
burguesia cultural e ideologicamente afirmativa nos 
seus valores e principios. Revelador do novo conceito 
e tambem das novas preocupac;oes de salvaguarda do 
patrim6nio monumental, e um projecto de Decreta 
(1876) que apontava para a necessidade de habilitar 
tecnicos para intervir nos monumentos, definindo 
o papel que competiria ao Estado no inventario, 
conservac;ao e repara~ao dos monumentos hist6ricos 
(IPPAR, op. cit.: 8). 

Em 1880, a pedido do Ministro das Obras 
Publicas, a Real Associac;ao de Arquitectos e Arque6-
logos Portugueses apresentava a primeira relac;ao de 
monumentos a classif icar, agrupados em seis classes, 
abrangendo as obras-primas da arquitectura e da arte 
portuguesas; os edificios com significado para o estudo 
da hist6ria das artes ; os monu mentos mili t ares; 
a estatuaria; os padroes e arcos comemorativos; 
os monumentos pre·hist6ricos. 

1 0 contribute do historiador revela·se ainda atraves da viagcm que 

rcalizou pclo pais, ··em 1853 e 1854, para consultar os arquivos 

existentes nas v<i.rias terras ... Desse pCripla ··Deixou urn diario de viagcm, 

replete de curtas anota~OCs de grande interesse, que foi publicado em 
1934 por Vitorlno Nemesio · (DAVEAU, 1988: 105). 
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Contudo, as classificac;oes nascem e sucedem·se 
no alvor do seculo XX. Em 1901 foi instituido o Con· 
selho dos Monumentos e definidas em decreta as bases 
para a cl assificac;ao de im6veis que devem ser 
considerados monumentos nacionais. Cinco anos 
depois era pub l icado o Decreta que form alizava 
a primeira classificac;ao de im6veis em Portugal. Em 
1907, iniciada que estava a fase de classificac;ao, 
foram classificados os monumentos considerados mais 
emb lematicos, como os mosteiros da Ba t alha, 
Jer6nimos, Alcoba~a. o Convento de Cristo (Tomar), 
as Ses da Guarda, Lisboa, Evora e Coimbra e a Torre 
de Belem. Em 1910 publica-se um extenso decreta 
de classificac;ao ordenado de forma sistematica 
segundo t ipologias: monumen t os pre-hist6ricos, 
monumentos militares, monumentos civis, temples, 
inscric;oes, tumulos e sepulturas, marcos miliarios, 
pontes, areas, aquedutos, chafarizes, padr6es 
comemorativos, pelourinhos, estatuas, entre outros 
(IPPAR, op. cit.: 9). 

0 eixo arqueol6gico assume primazia no quadro 
de alargamento do concei to de monumento, numa 
epoca em que, por toda a Europa, imperavam OS 

nacionalismos e se procurava encontrar as raizes mais 
ancestrais e a persistencia e permanencia dos povos 
num territ6rio, assim como justificac;6es hist6ricas 
para determinadas acc;oes ou reivindicac;6es politicas. 

Na decada de t rinta, a legislac;ao introduziu a 
figura de "lm6vel de Interesse Publico"4

, concreta
mente em 1932 (Decreta n.• 20 985, de 7 de Marc;o), 
e no final dos anos 40 (Lei n.• 2 032, de 11 de Junho 
de 1949) foi recon hecida a possibilidade dos 
municipios classificarem patrim6nio atraves da criac;ao 
da figura denominada de "Valor Concelhio" (que teria 
valor legal ap6s a ratificac;ao pelo governo), categoria 
que todavia nao teve expressao ate ao final do Estado 
Novo. Estes graus represen tam uma estratifica~ao 
e uma diferenciac;ao do mer ito artistico, hist6rico e 
social dos im6veis classificados, marcando novas 
etapas de alargamento da noc;ao de patrim6nio 
cultural. Porem, nada impede que os municipios "( ... ) 
definam sem intervenc;ao daquele instituto, conjuntos 
aos quais decidam aplicar regulamentos especiais de 
gestao urbana, t endo em vista a sua salvaguarda .. 
(ALARCAO, op. cit.: 64). 

Em 1985, com a publicac;ao da "Lei do Patri· 
m6nio Cultural Portugues" (Lei n.• 13/85, de 6 de 

• Segundo a artigo 30." do Decreta n.• 20 985 (1932), a categoria de 

"lmOvet de Interesse PUblico", seria at ribufda aos im6veis .. ( ... )que, sem 

merecerem a ctassifica~ao de monumento nacionat, ofere~am todavia 

consideravel interesse publico, sob o ponto de vista artistico, hist6rico 

ou turistico ... 
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Julho). foram estatuidas as categorias de "Monu 
mento", "Conjunto" e "Sitio" (segundo as convenc;:oes 
internacionais), graduadas ainda atraves de impor
tancias relativas: "Valor Local", "Valor Regional", 
"Valor Nacional" ou "Valor lnternacional". 

A classificac;:ao de um bem imovel visa distingui
· lo pelo seu valor historico, cultural ou estetico, 
e garantir a sua conservac;:ao e fruic;:ao pela comu
nidade, conferindo-lhe uma protecc;:ao legal e um 
estatuto privilegiado. As decis6es de classificac;:ao dos 
bens imoveis sao fundamentadas segundo criterios de 
autenticidade, qualidade e originalidade, ou tambem 
pela possibilidade desses bens constituirem teste
munhos documentais de natureza historica, 
arqui tectonica, arqueologica, artistica, cientifica, 
tecnica ou social. 

Todavia, sera necessaria esperar mais de decada 
e meia, marcada por indefinic;:oes e acc;:oes contra· 
ditorias, para ver f inalmente aprovado o novo regime 
de protecc;:ao e valorizac;:ao do patrimonio cultural 
portugues (CARVALHO, 2005). Nos termos do novo qua
dro juridico5, 0 patrimonio cultural e «COnstituido por 
todos os bens (materiais e imateriais) que, sendo 
testemunhos com valor de civilizac;:ao ou de cultura 
portadores de interesse cultural relevante, devam ser 
objecto de especial protecc;:ao e valorizac;:ao, mas, 
tambem, quando for caso disso, os respectivos 
contextos que, pelo seu valor de testemunho, 
possuam com aqueles uma relac;:ao interpretativa 
e informativa ... 

«0 interesse cultural relevante, designadamente 
historico, paleontologico, arquitectonico, linguistico, 
documental, artistico, etnogrMico, cientifico, social , 
industrial ou tecnico dos bens que integram o pat ri 
monio cultural reflectira valores de memoria, antigui
dade, originalidade, raridade, singularidade ou exem
plaridade .. (Lei n° 107/ 2001 , de 8 de Setembro). 

Ainda segundo este diploma, sao definidas cate
gorias de protecc;:ao dos bens imoveis e moveis: os 
primeiros podem pertencer as categorias de manu-

5 As fina lidades da proteq:ao e valorizac;ao do patrim6nio cultural, 

enquanto tarefa fundamental do Estado e dever dos cidadaos, sao: 

.. jncentivar e assegurar 0 acesso de todos a fruic;iio cultural; vivificar 

a identidade cultural comum de Portugal e das comunidades regionais 

e locais a ela pertencentes e fortalecer a consclencia da partlcipa~ao 

hfst6rica do povo portugues em realidades cultura is de ambito trans

nacional; promover o aumento do bem-estar social e econOmico 

e o desenvolvimento regional e local; defender a qualldade ambiental 

e paisagistica• (l ei n.' 107/2001, de 8 de Setembro). 

Este diploma revela a concretizac;ao de uma concepc;:ao personatista 

de direito cult ural, ao colocar no cent ro do sistema de valores a 

dignldade do ser humano e a sua plena realiza~iio (ALEXAHDRINO, 2000). 
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mento, conjunto ou sitio6
, e os segundos, entre 

outras, as seguintes categorias: patrim6nio arqueo
logico, arquivistico, audio-visual, bibliogrMico, fono
grMico e fotogrMico. De igual modo sao considerados 
OS bens imateriais, «realidades que, tendo OU nao 
suporte em coisas moveis ou imoveis, representem 
testemunhos etnogrMicos ou an tropologicos com valor 
de civilizac;:ao ou de cultura com significado pa ra 
a identidade e memoria colecti vas, tais como as 
expressoes orais de transmissao cultural e os modos 
tradicionais de fazer, nomeadamente as tecnicas 
tradicionais de construc;:ao e de fabrico e os modos de 
preparar al imentOS» (Lei no 107/2001 ). 

As formas de prot ecc;:ao dos bens culturais 
assentam na classificac;:ao e na inventariac;:ao, a pri
meira entendida como o acto final do procedimento 
administrative mediante o qual se determina que 
determinado bem possui um inestimavel valor cultural. 
Com a nova Lei foram finalmente assumidas as cate
gorias e os niveis de protecc;:ao antevistos em meados 
dos anos 80. Segundo est e instrumento juridico, 
0 interesse nacional de um bem (movel ou imovel) e 
considerado "( .. . ) quando a respectiva protecc;:ao 
e valorizac;:ao, no todo ou em parte, represente um 
valor cultural de significado para a Na r;:ao .. ; 
"consideram-se de interesse publico quando a 
respectiva protecc;:ao e valorizac;:ao represente ainda 
um valor cultural de importanci a nacional, mas para 
qual 0 regime de protecc;:ao inerente a classificac;:ao 
como de interesse nacional se mostre despropor
cionado" ; "consideram-se de interesse municipal os 
bens cuja protecc;:ao e valorizac;:ao, no todo ou em 
parte, representem um valor cultural de significado 
predominante para um det erminado municipio ,. 
(Lei no 107/2001 ). 

6 1mporta explicar, segundo a Lei n.0 13/85 , o signi ficado dos referidos 

conceitos. Assim, os monumentos sao .. abras de arquitect ura, 

composic;Oes importantes ou criac;:Oes mais modestas, notaveis pelo seu 

interesse hist6rico, arqueol6gico, artistico, cientifico, tecnico au social, 

incluindo as 1nstalac;:6es au elementos decorativos que fazem pa rte 

integrante dessas obras, bern como as obras de escultura ou de pintura 

monumental .. . Os conjuntos dizem respelto a .. agrupamen tos 

arquitect6nicos urbanos au rurais de suficlente coesao, de modo a 

poderem ser delimitados geograffcamente, e notiveis, simul taneamente, 

pela sua unidade ou integrac;:ao na paisagem e pelo seu inte res'.ie 

hfst6 rico, arqueot6gico, artistico, cientifico au social ... Os s ftios 

correspondem as ... abras do homem au obras conjuntas do homem e da 

natureza , espa~os suficientemente caracteristicos e homogEmeos , de 

maneira a poderem ser delimitados geograficamente, notaveis pelo seu 

interesse hist6rico, arqueol6gico, art istico, cientifico ou social .. . 

Esta t e rmlnologia decorre sob retudo da Conven~ao para a 

Salvaguarda do Pa trim6nfo Arquitect 6nico Europeu ( Conven~oo de 

Granada, 1 985) . 



Patrim6nio cultural, ordenamento e desenvolvimento: 
Uma nova visao e valoriza~ao do territ6rio 

E. oportuno questionar sobre a eficacia das 
categorias e niveis de protec~ao no ambito do orde
namento do terri t6rio e das politicas e ac~oes de 
desenvolvimento. E em que medida eles representam 
um estimulo para a abordagem integrada do territ6rio, 
ou para a articula~ao das diversas politicas sectoriais, 
ou ainda para o processo de participa~ao e envolvi
mento da sociedade na defesa e valoriza~ao do patri
m6nio? (CARVALHO, 2005). 

A nova lei do patrim6nio cultural portugues 
alicer~a-se num conce ito alargado, abrangente 
e multidimensional que envolve di ferentes manifes
ta~oes de patrim6nio cultural , e reflecte as prin· 
cipais tendencias internacionais e os compromissos 
assumidos pelo Estado neste dominic (CARVALHO, 2003) . 

0 quadro juridico determina (na sequencia da 
legisla~ao anterior) que os bens im6veis classificados 
ou em vias de classifica~ao como tal beneficiarao 
automaticamente de uma "zona de protec~ao" de 50 
metros, contados a partir dos seus limites externos, 
e devem dispor ainda de uma "zona especial de protec
~ao", que podem incluir "zonas non aedificandi". 
Trata-se, portanto, de servidoes administrativas, nas 
quais nao podem ser concedidas pela autoridade 
municipal licen~as para obras de constru~ao e para 
quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os 
alinhamentos, as cerceas e a distribui~ao de volumes e 
coberturas ou o revestimento exterior dos edificios, 
sem o previo parecer favoravel da administra~ao do 
patrim6nio cultural competente. No caso concreto, o 
IPPAR e chamado a emitir pareceres sobre um vasto 
universe (potencial) de mais de quinze mil im6veis 
(CALADO et al., 2001) relacionados com os cerca de 
tres mil e quinhentos im6veis classificados e cerca de 
outros quinhentos em vias de classifica~ao, segundo 
dados de 2001. A abertura do procedimento de 
classifica~ao de bens im6veis determina a suspensao 
dos procedimentos de concessao de licen~a ou 
autoriza~ao de opera~oes de loteamento, obras de 
urbaniza~ao, edifica~ao, demolic;:ao e movimentos de 
terras, bem como a suspensao dos efeitos de licen~as 
ou autoriza~oes ja concedidas, pelo prazo minimo de 
120 dias (CARVALHO, 2005). 

Ao mes mo tempo a Lei reconhece o valor 
extraordinario do enquadramen to paisagistico dos 
novos bens a proteger e atribui ao municipio, em 
parceria com ou tros servi~os centrais ou regionais 
responsaveis pelo patrim6nio cultural, a tarefa de 
elaborar pianos de pormenor de salvaguarda para as 
areas de protec~ao dos im6veis classificados, cujo 
conteudo sera definido em legisla~ao de desenvol
vimento. Apela-se a ac~ao de levantamento da rea
lidade envolven te, valoriza-se o estudo cientifico 
e refor~a-se o conhecimento do patrim6nio. 
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E neste particular que o planeamento e o 
recurso a figuras de gestao territorial adequadas (cen
tradas em preocupa~oes culturais) devem passar 
a intervir. A recen te proposta de cria~ao da Carta 
Municipal do Patrim6nio, no ambito dos Pianos Direc
tores Municipais de Segunda Gera~ao, e um exemplo 
muito significative do interesse e do valor da inte· 
gra~ao das questoes do patrim6nio no planeamento 
municipal. A Carta Municipal do Patrim6nio, caso 
disponha de consagra~ao juridica, sera um "docu
mento-processo" que visa objectives estrategicos para 
a protec~ao e valoriza~ao do pat rim6nio, isto e, confi
gura um "instrumento sector ial indispensavel ao 
planeamento integrado, a programa~ao, ao controle 
e gestao de ac~6es nos dominies do patrim6nio e do 
territ6r io cultural, as escalas do ordenamento, do 
urbanismo e da arquitectura .. (AFONSO , 2006). 
Portanto, sera um contribute, integrante, interactive 
e cooperante entre todas as entidades e servi~os que 
interferem neste dominio, para que a tematica do 
patrim6nio nao conti nue a ser tratada de forma 
estatica e restritiva (resumindo-se quase a uma 
lis tag em de bens, po r vezes desactual izada e 
incompleta, e a uma representa~ao espacial a escala 
1 :25 .000) . A nova visao do Plano Director Municipal 
como um instrumento processual, estrategico, flexivel 
e dinamico, nao pode deixar de reflectir a articulac;:ao 
e a forte rela~ao de dependencia de diferentes 
categorias de Cartas Municipais. Assim, a Carta 
Mun icipal do Patrim6nio devera contemplar nao 
apenas regras de controlo administrative e policial, 
como essencialmente questoes de estrategia para 
o desenvolvimento susten t avet e defi n i ~ao de 

componentes especificas da politica do patrim6nio 
cul tural. 

Com adequada regulamenta~ao, o novo quadro 
juridico do patrim6nio sera um contribute positive 
para ultrapassar a fase secular do policiamento e da 
interdic;:ao - e nem a eventual aplica~ao de coimas 
pecuniarias tem efeito dissuasor sobre os que nao 
respeitam a lei. Com efeito, grande parte do signi
ficado e do valor cultural de alguns importantes 
im6veis resulta da rela~ao harmonica que estabelecem 
com a sua envolvente urbana ou natural. 0 dialogo 
que se estabelece entre um caste lo, uma igreja 
ou uma mata com o quadro urb.ano ou rural onde 
se inserem. e imprescindivel para a compreensao 
da sua hist6ria e do seu valor estetico e cultural. 
Mas para que estes instrumentos sejam uma realidade 
.. e fundamental uma vontade politica (no sentido mais 
abrangente da palavra) e um comprometimento franco 
e aberto de todos os cidadaos. ( ... ) A salvaguarda do 
patrim6nio nao deve ser um caso de policia (ou de 
policiamento). mas antes um caso de esclarecimento, 
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de regula~ao e - nos casas mais arriscados - de 
preven~ao. Para evitar desastres .. (CALADO et al., 
op. cit.: 105). 

A defesa da qualidade ambiental e paisagistica e 
consagrada mediante a defini~ao de outras formas 
para assegurar que o patrim6nio cultural se torne um 
elemento potenciador - e tambem da coer€mcia das 
categorias que o integram. Neste particular, a legis
la<;ao obriga os diversos niveis de organiza~ao 
(publica) do pais a promover a adop~ao de provi
dencias tendo em v ista a recupera~ao de centros 
hist6ricos e outros conjuntos urbanos, aldeias hist6· 
ric as, paisagens, parques, jardins e outros elementos 
naturais, arquitect6nicos au industriais integrados na 
paisagem. Abre-se ainda uma "porta", embora em 
sede de quadro legislative complementar, para esta
belecer os criterios exigidos para o reconhecimento 
legal dos conjuntos e sitios e os beneficios e incentives 
dai decorrentes, assim como os sistemas de incentive 
e apoio a gestao integrada e descentralizada. lsto 
parece significar tambem o reconhecimento da neces
sidade de aperfei~oamento das instancias da gestao 
territorial no sentido de configurar potiticas e instru
mentos de ordenamento e valoriza~ao das paisagens 
(rurais e urbanas) ancoradas a preocupa~oes cutturais 
(CARVALHO, op. cit. ). 

A legisla~ao reconhece tambem a importancia 
da participa~ao dos cidadaos interessados na gestae 
efectiva do patrim6nio cultural pela administra~ao 
publica, e sugere que esta podera ser assegurada par 
estruturas associativas de defesa do patrim6nio (isto 
e, associa~oes sem fins lucrativos, em cujos estatutos 
conste como objective a defesa e vatoriza~ao do 
patrim6nio cultural ou deste e do patrim6nio natural 
e promo~ao da quatidade de vida), e tambem o papet 
destas no dominic da forma~ao e i nforma~ao aos 
cidadaos ao admitir formas de apoio do Estado 
a iniciativas levadas a cabo por estas uttimas. 0 objec
tive principal e incentivar a colabora~ao em pianos 
e ac~oes no ambito da protec~fw e valoriza~ao do 
patrim6nio cultural. Assim saibam as entidades 
publ icas estimular a participa~ao dos cidadaos (e estes 
se mobilizem em torno das causas patrimoniais). 

Noutro sentido, as novas tipologias - como 
a arquitectura do espectaculo, o patrim6nio industrial, 
as cercas monasticas, os jardins, o patrim6nio verna· 
cutar , entre outras - que sao cada vez mais impor· 
tantes, representam um dos grandes desafios no 
ambito da salvaguarda e protec~ao do patrim6nio 
cultural. 

Por outro tado, merece ainda reflexao a evotu
~ao e a reparti~ao espaciat do universe dos bens patri
moniais sujeitos a regimes de protec<;ao. Em Portugal, 
a ctassifica~ao e o mais importante instrumento usado 

216 

Paulo C orval ho 

petos poderes pubticos na protec~ao do patrim6nio. 
Contudo, importa explicar que o universe dos bens 
patrimoniais sujeitos a regimes especiais de protec~ao 
nao se esgota na ctassifica~ao (politica nacional de 
patrim6nio), pais decorre tambem de instrumentos 
espedficos que as autarquias podem fazer aprovar 
(como e o caso dos Pianos de Urbaniza~ao, Planas de 
Pormenor, ou mesmo em sede de Plano Director 
Municipal no sentido de salvaguardar valores patri
moniais de relevante interesse publico, situa~ao que 
tem tevado alguns autores (como, por exemplo, 
ALEXANORINO, op. cit.) a admitir que os instrumentos 
e entidades que asseguram essa protec~ao operam 
predominantemente no quadro juridico mais ample do 
Direito do Urbanismo, e ate do Direito Administrative, 
e nao no quadro especifico do Direito do Patrim6nio. 

A partir do trabalho de HENRIQUES (2003), que 
par sua vez se baseou no sistema nacional de 
protec~ao do patrim6nio, reportado a 2000, podemos 
conctuir que quase metade dos cerca de 3000 bens 
ctassificados no Continente (Quadro I) recebeu essa 
distin~ao ap6s o 25 de Abril de 1974, periodo que 
corresponde ao crescimento mais aceterado do numero 
de im6veis ctassificados. Ao aumento do numero de 
bens ctassificados associou-se a diversifica~ao do tipo 
de im6veis contemplados pelo regime de p rotec~ao 

nacional. «OS dois factos estao correlacionados: dita
ta-se a lista do patrim6nio oficial porque, pelo menos 
em parte, se alargam ou flexibilizam tambem os 
criterios que balizam o que deve e nao deve (ou o que 
pode e nao pode, de acordo com os estere6tipos domi· 
nantes em cada momenta) ser considerado patri· 
m6nio" (HENRIQUES, op. cit.: 300-301). Este processo de 
.. distensao tipol6gica do patrim6nio ctassificado" , em 
boa parte retacionado com a vatoriza~ao dos patri· 
m6nios tocais, que aparece em estreita liga~ao com o 
processo de descentratiza~ao e o refor~o do poder 
municipal ap6s 1974, significa que a .. prioridade da 
patrimonializa~ao destoca-se da sacraliza~ao dos 
espac;.os de origem e dos monumentos de relevancia 
nacional para a preserva~ao da memoria e do caracter 
dos lugares, eo acto politico de ctassificar perde com 
isso significado ideol6gico para se tornar essenciat
mente num factor de valoriza~ao dos territories" 
(HENRIQUES, Op. cit.: 319). 

3. Patrim6nio cultural como recurso para o desen
volvimento territorial 

Na 6ptica do quadro renovado das teorias do 
desenvolvimento territorial, uma das vias para a 
afirma~ao de um territ6rio ou lugar e aqueta da cons
tru~ao e divutga~ao de uma imagem de distin~ao e de 
qualidade em muito centrada nas suas identidades 
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Uma nova visao e valoriza~ao do territ6rio 

Quadro I 

Patrimcinio hfst6rico-arquitectcinico classfficado, SC!lundo o tiJ>O de im<ivel, em Portugal Continental (2000) 

Edificios Edificios Edificios Arte Ruinas e 

religiosos militares resldenciais rupestre e esta~oes 

lunenlria arqueol. 

0 ' .o % % % % 

1920 31,8 14,1 7,3 13,5 4,5 

1930 35,6 15,0 7,7 10.9 4,0 

1940 25,8 10,1 5,2 8,2 2,5 

1950 26,6 9,6 5.4 7,7 3,1 

1960 29,0 10,4 5,6 7.4 4,1 

1970 30,4 10,6 6,4 7,0 4,3 

1980 29,6 10,3 13.4 6,7 4,6 

1990 30,2 9,1 15,1 6,3 5,3 

2000 29.4 7,9 16,4 7,8 6,5 

Fonte: HENRIQUES, 2003: 303 (com modifica>ao) 

e ·ecursos simb61icos, nao sendo aqui relevante 
a ~uestao da escala geogrcifica (CARVALHO, 2005) . 
0 patrimonio emerge de forma destacada neste 
contexte de afirmac;ao das diferenc;as, marcado 
t ambem pela forte concorrencia entre os territories 
num q uad ro espac i a l cad a vez m ais aberto, 
competitive e exigente. 

lmporta, entao, contextualizar os cenarios espa
ciais dos processes de patrimonializac;:ao, isto e, 0 

processo de apropriac;ao de urn determinado bern para 
o campo patrimonial, ou "a forma como se constroi 

s·:>cialmente o patrimonio, dos mecanismos e dos jogos 
de poder envolvidos na selecc;:ao dos objectos que se 

decidem "sacralizar". i nstituindo-os de urn valor 
s·.mbolico superior ao da sua utilidade .. (HENRIQUES, 

oo. cit.: 60). 
Durante muito tempo o patrimonio (porque 

ancorado a dimensao monumental e edificada) foi 
conotado e interpretado em estreita ligac;:ao com as 
cidades. Geografos, urbanistas, sociologos e arqui
tectos reconhecem o seu papel como elemento fixador 
de. imagem, ident idade e expressao urbanistica da 

cidade (CARVALHO, 2005). 
CHOAY (1992, citado por AGUIAR, 2000: 43) define 

de forma muito clara o conceito de patrim6nio urbane 
e o seu enquadramento: .. Para ser apreendida em t oda 
a riqueza semantica, a noc;:ao de patrimonio urbana 

exige ser colocada em perspectiva, ou melhor ainda 
em corte, atraves dos estratos da sua hist6ria na 
tradic;:ao europeia ... Com origem mais recente (inicio 

do seculo XIX) , em relac;:ao ao conceito de monumento 
hist6rico, 0 seu conteudo e igualmente diferente pais 
nao se trata de salvaguardar elementos singulares, 

Pelourinhos Infra- Edilicios Ediliclos Conj. Total Varia~ao 

e cruzeiros -est. de Industrials decenal 

Equlpam 

% % % % % N.o N.o 

16,1 10,6 1,2 0,2 0,6 489 

14,0 9,6 2,5 0,2 0,5 605 116 

38,9 6,5 2,3 0,1 0.4 1005 400 

37,7 7,2 2,0 0,1 0,6 1272 267 

33,8 6,9 2,1 0,1 0,7 1466 194 

31 ,6 6,9 2,0 0,1 0,7 1596 130 

24,6 6,9 2,5 0,3 1,1 2094 498 

21,3 7,2 3,4 1,0 1,2 2458 364 

17,8 7.4 4,0 1,5 1,3 2967 509 

mas de cidades, de bairros ou mais f requentemente de 
antigos tecidos urbanos, apreendidos como unidades 
autonomas, objectos especificos nao redutiveis a soma 
dos seus componentes, mas caracterizados pelo modo 
de art iculac;:ao e de diferenciac;ao dos seus compo
nentes (segundo a ideia de CHOAY, op. cit. ). 

Nos nossos dias e a arquitectura monumental 
(igrejas, conventos, mosteiros, palacios e palacetes, 
e algumas construc;:oes retacionadas com infra-estru

turas e obras publicas) a que mais perdura no tecido 
urbane em razao da sua maior qualidade construtiva 
e por ser t radicionalmente a mais valorizada e conser
vada (FERNANDES e CARVALHO, 2003). Essas paisagens 
historicas revestem-se de poderosos significados 
simbolicos (VINCENT, 1997; MARQUES e MARTINS , 1998). 
exercendo um papel vital na construc;:ao e manutenc;ao 
das culturas e na coesao das identidades ou de grupos 
sociais especificos (LYNCH e LE GOFF, citados por 
SILL OS, 2003). 

As politicas culturais urbanas tern incorporado 

a preservac;:ao do patrimonio edificado, sobretudo nas 
areas antigas nas mais diversas cidades do mundo, 
onde se encontra a maier parte dos edificios e menu
mentes com caracter simbolico As politicas culturais 
urbanas tern incorporado a preservac;:ao do patrimonio 
edificado, sobret udo nas areas antigas nas mais 
diversas cidades do mundo, onde se encontra a maier 

parte dos edificios e monumentos com caracter simbo
l ico (TROITI~IO VINUESA, 1998), como estrategia de valo

rizac;:ao e projecc;:ao da sua imagem e estrategia de 
desenvolvimento (SANTANA, 1995; LABORIE , 1998; 
FERREIRA, 1998), no plano nacional e internacional 
(ROMANCINI , 2003; SiLVEIRA, 2003). 
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0 turismo emerge de forma recorrente como 
facto r de articulac;ao economica e territorial e 
de valorizac;ao patrimonial, e por isso assume um 
papel destacado nas estrategias de requalificac;ao 
e revitalizac;:ao dos tecidos urbanos, nomeadamente 
em estreita ligac;:ao a novas formas de tu r ismo 
(compativeis com os recursos e que permitem aos 
residentes e visitantes ou turistas in teragir de modo 
posi tive e partilhar experiencias) e a novos segmentos 
da procura turistica. Estes sao cada vez mais exigentes 
(qualidade dos servic;:os), realizam uma avaliac;ao rigo· 
rosa dos produtos turisticos previamente, valorizam 
as experiencias autenticas, estao motivados para 
a aprendizagem e auto-realizac;:ao, e pretendem 
contribuir para efeitos posi t ives no destine (BORGES 
e LIMA, 2006). 

Apesar de as relac;:6es entre territorio e cul tura 
terem uma maior expressividade no espac;o urbano 
(Henriques, 2003), assistimos nos ultimos anos a um 
aumento do interesse pelo pat rimonio dos territories 
rurais . Esta nova atitude reflecte as tendencias inter
nacionais de salvaguarda e va lorizac;ao f irmadas no 
seio de organizac;6es como a UNESCO e o Conselho da 
Europa, e corresponde tambem ao objective de perpe
tuar e transmitir as gerac;:6es do presente e do futuro 
um acervo de bens (tangiveis e intangiveis) que fazem 
parte da memoria colectiva e da identidade do mundo 
rural. Em geral, simbolizam meios e espac;os de 
produc;:ao, objectos do quotidiano e espac;:os de cons
t ruc;:ao e vida social que perderam func;ao e sentido 
utilitar io . 0 desafio e resgatar esses elementos 
e encontrar estrategias para a sua valorizac;ao, utili
zando novas funcionalidades como alavancas do 
processo de act ivac;:ao patrimonial. 

PEREIRO P~REZ (2003) investigou a patrimonia
lizac;:ao e a transformac;ao das identidades culturais, 
com base em micro-intervenc;6es patrimoniais cen
tradas em quatro casos de estudo do noroeste iberico. 
Segundo o invest igador, as acc;:6es de reconhecimento, 
conservac;ao, valorizac;ao e consume turistico do 
patrimonio cu ltural, em quad ros rurais de baixa 
densidade, reduzi da pressao na pa isagem ru ra l 
e menor conflitualidade entre os actores, conduziram 
a que os diferentes elementos patrimoniais, antes 
simbolo do atraso, representassem na actualidade o 
progresso e o futuro, grac;as a uma mudanc;a de 
func;ao, significado e valor socia l desses bens 
patrimoniais {CARVALHO, 2005). 

Por sua vez, GODINHO (2004), util izando o 
exemplo da recriac;ao das rotas do contrabando (Nor
deste Transmontano e Galiza), mostra o papel de um 
conjunto de agentes que tentam .. transformar o que 
foram banal idades quotidianas do passado em pode
rosos elementos que servem de suporte a memoria 
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recriada da ruralidade,., sendo certo que esta .. passou 
a const i tuir sobretudo um patrimonio de projecc;ao 
para fora" (GODINHO, op. cit.: 9). A part i r de refe
rencias como CH EVALIER {2000), BENSA (2001 ) e 
RAUTENBERG (2000), a autora conclui que .. a sombra da 
historia, o patrimonio, com um marketing proprio, 
torna-se um destine dos tempos de lazer citadinos ( ... ), 
na busca de um tempo sem rupturas, numa ruralidade 
delineada pelo urbane" (GOOINHO, op. cit.: 9-10). 

Assim, a patrimonializar;:ao e um instrumento 
para enquadrar a dimensao local num todo que o 
t ranscende. A promoc;ao do l ocal e a sua patrimo
nializac;:ao estao mui to marcadas pelo esbater das 
distancias simbolicas que separavam o ru ral do 
urbano. 

A ruralidade emerge tambem como construc;ao 
simbolica ... A nova ruralidade distingue-se nao pelo 
modo como espac;o e produc;ao sao socialmente geridos 
ou territorializados, mas pelo revalorizar das compo
nentes ecologicas e culturais dos espac;os rurais e pela 
afirmac;:ao externamente qualificada das cu l turas, 
tradic;:6es e autonomias locais,. (NAVE, 2003: 142-143) . 

Do ponto de vista simb6lico-ideol6gico, a revalo
rizac;ao social da dimensao nao agricola do mundo 
rural tem como mecanisme operatorio a patrimonia
lizac;:ao do espac;:o rura l , quer na sua ver tente 
ambiental, quer cultural. «Por um lado, o debate 
sobre o desenvolvimento sustentavel sugere a valori
zac;ao das dinamicas de transformac;ao e mudanc;as 
centradas e m estrategias de renaturalizac; ao 
ou de conservac;:ao da natureza. Por outro lado e em 
paralelo, a revalorizac;ao da conservac;ao e recupe
rac;:ao do s patrimon i es hist6ricos e cu lturais 
da memoria local ( ... ) da satisf ac;ao a manifestac;ao 
e exposic;:ao da diferenc;:a do local ,. (idem, ibidem). 

Mas, como alerta o citado autor, a reconstruc;ao do 
rural como projecto cultural , assente nesta concepc;ao 
pat rimonialista e naturalista de ruralidades simb6licas 
tornadas reais, e portanto na «diversidade natural, na 
ecologia da paisagem e na reinvenc;ao patrimonial das 
ident idades do lugar esbarra, contudo, com um obsta
cu te enorme: eta tem vindo a ter como pressuposto 
o esvaziamento economico e social da rura lidade 
existente .. . Por isso e importante reintroduzir uma 
componente econ6mica de caracter produ tivo 
e ince nti var a f ixac;ao da popu l ac;ao, que sao 
componentes decisivas na consolidar;:ao dos projectos 
de vivific ac;ao da ruralidade assentes na visao 
patrimonialista do mundo rural. 

Deste modo, o patrim6nio destaca-se, nos 
ult imos anos, como um importante recurso na genese 
de diversas iniciativas de promoc;:ao do desenvolvi
mento, cruzando cenarios urbanos e rurais de gee
metria variavel e comprometendo diversos actores 
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territoriais (CARVALHO, op. cit.). De forma paralela, 
importa referir que as orientas:oes mais recentes em 
materia de politicas de desenvolvimento e instru
mentos relatives a intervenc;:ao espacial reflectem a 
centralidade do territ6rio. Portanto, a convergencia 
destas duas tendencias favoreceu a construc;:ao de 
politicas e instrumentos que conduziram a importantes 
intervenc;:oes com o objective de melhorar a qualidade 
de vida das populac;:oes e, ao mesmo tempo, induzir 
dinamicas positivas de revitalizac;:ao das estruturas 
econ6micas, demograficas e sociais. Os exemplos mais 
relevantes a nivel nacional reflectem a valorizac;:ao do 
territ6rio e da dimensao local (como ja se referiu), 
a utilizac;:ao de estruturas de apoio tecnico e cientifico 
de escala regional (comissoes de coordenac;:ao e desen
volvimento regional; unidades de ensino e investi
gac;:ao) e local (gabinetes de apoio tecnico e gabinetes 
tecnicos locais), a construc;:ao de redes e o apoio 
financeiro do poder publico (nacional e comunitario). 

Na amplitude de inumeras intervenc;:oes, sobre
tudo desde meados dos anos 90 (no alinhamento dos 
Quadros Comunitarios de Apoio II e Ill ). como 
o Programa das Aldeias Hist6ricas de Portugal, as 
Aldeias Vinhateiras do Douro, as Aldeias de Agua de 
Alqueva e as Aldei as de Montanha, gostariamos de 
destacar o Programa das Aldeias do Xisto (Pinhal 
Interior, Regiao Centro de Portugal) , por diversos 
motives que complementam a qualidade e os resul
tados das politicas e iniciativas em curso, nomea
damente o modo aberto, transparente e empenhado 
como a gestao do Programa tem conduzido o processo, 
em parceria com diversos actores territoriais, e tam
bern o espirito e a disponibilidade de colaborac;:ao 
act iva com as entidades de ensino/ investigac;:ao 
in teressadas no estudo deste tipo de acc;:oes. 

0 Programa das Aldeias do Xisto (PAX) e uma 
iniciativa publica de desenvolvimento territorial supor
tada pela Acc;:ao lntegrada de Base Territorial do 
Pinhal Interior (Componente FEDER). Este instrumento 
faz parte do Eixo II (Acc;:oes lntegradas de Base 
Territorial) do Programa Operacional da Regiao Centro 
(2000-2006) . 0 processo de selecc;:ao dos lugares, 
realizado pela gestae da AIBT (centrada na Comissao 
de Coordenac;:ao e Desenvolvimen to Regiona l 
do Centro) mediante avaliac;:ao das candidaturas 
apresentadas pelos municipios (atraves de um Plano 
de Aldeia para cada lugar), permitiu fixar 23 micro
· territ6rios muito marcado s por traject6rias de 
abandono e progressiva desvi talizac;:ao demografica , 
econ6mica e social, embora com diferenc;:as signifi
cativas no plano dos estatutos de protecc;:ao das 
paisagens, caracteristicas demograticas, econ6micas 
e sociais, e estruturas edificadas, nomeadamente o 
numero de im6veis, o estado de conservac;:ao, a tipo-
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logia e as caracteristicas arquitect6nicas e a tipologia 
de ocupac;:ao(CARVALHO, op. cit.). 

Os lugares eleitos para o PAX encontram-se 
repartidos por treze municipios das sub-regi6es do 
Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Beira Interior 
Sul e Cova da Beira (Figura 2). A geografia do PAX 
e marcada por dois subconjuntos territoriais: 0 agrupa
mento de lugares da Serra da Lousa e da sua borda
dura sudoeste (que perfazem mais de 50% das aldeias 
integradas no Programa) eo alinhamento de aldeias na 
proximidade do Alto Zezere, cuja articulac;:ao com a 
regiao e o pais decorre da utilizac;:ao de t res portas 
de acesso principais: a Serra da Lousa (por via das 
estradas nacionais n• 2, 17-1, 236, 342, e do itinerario 
complementar n• 3), o itinerario complementar n• 8 
(IC8) e a auto-estrada n• 23 (A23). 

A partir da .. requalificac;:ao de um conjunto de 
aldeias serranas (recuperac;:ao de coberturas 
e fachadas , requalif i cas:ao de espac;:os soci ais, 
instalac;:ao de mobiliario urbana, recuperac;:ao de 
pavimentos de ruas e calc;:adas, infra-estruturac;:ao com 
redes basicas)" pretende-se constituir .. uma rede de 
sitios de interesse turistico, (CCRC, 2001: 38). Por 
outras palavras, a requalificac;:ao territorial, 
a patrimonializac;:ao e a turistificac;:ao servem de 
pretexto a uma ambic;:ao maior: melhorar a qualidade 
de vida da popul ac;:ao, elevar a sua auto-estima 
e revitalizar o tecido econ6mico e social. 

0 PAX , no trilho de conve rgencia de 
preocupac;:oes econ6micas, sociais e patrimoniais, 
e apenas uma das linhas de acc;:ao da AIBT do Pinhal 
Interior. Com efei to, a estruturac;:ao desta AIBT, 
segundo os principais dominies de intervenc;:ao e inves· 
timentos real izados (Quadro ll). reflecte a primazia 
atribuida a dois grandes dominies: o turismo (cultural 
e ambiental) e o patrim6nio. Segundo elementos rela
tives a Janeiro de 2006, o investimento total aprovado 
aproxima-se de 25 milhoes de euros, destacando-se 
o PAX (com 10,63 milh6es de euros e 44,8% do inves
timento) e as iniciativas de valorizac;:ao do patrim6nio 
natural e cul tura l, entre as mais importantes neste 
dominic, com 52% do investimento aprovado (12,36 
milhoes de euros). Os projectos aprovados neste 
ultimo contexte cobrem diversas areas como, por 
exemplo, as praias fluviais e a museologia (CARVALHO, 
2006). Por sua vez, o Sistema de Incentives Especificos 
para o Pinhal Interior (SlEPI). embora com menor 
expressao financeira (apenas 3,2% do total de inves
timento elegivel aprovado), mostrou -se de grande 
relevancia para apoiar a instalac;:ao ou o reforc;:o de 
i niciativas de investimento empresarial nas areas do 
alojamento turistico, animac;:ao turistica, restaurac;:ao, 
comercio e divulgac;:ao de produtos locais (designa
damente artesanato) . A titulo de compa rac;:ao, 
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Programa das Aldefas do Xisto: enquadramento e expressAo territorial 
Elabora,ao Propria 

lnterven>iies da AIBT do Pinhal lnterior (FEDER), em 2006/ 01 

-

Total de lnvestimento 

Tipologia de lntervenvao Elegivel Aprovado 

(Euros) % 

Sistema de Incentives Especificos 

para o Pinhallnterior (SIEPI) 762 373 3,2 

Programa das Aldeias do Xisto 10 631 960 44,8 

lniciativas de valorizayao do patrim6nio 12 358 948 52,0 

natural e cultural ; acessibilidades 

Total 23 753 281 100,0 

Elabora,ao propria, com base em dados da AIBT / Pinhal Interior 
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Apoio do 

FEDER 

(Euros) 

266 830 

7 188 731 

8 297 216 

15 752 777 

Paulo Carvalho 

Apoio do Taxa de 

FEDER Execur;;ao 

(%) 

35,0 0% 

67,6 39% 

67,1 82% 

66,3 44% 
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podemos referir que o Programa das Aldeias Historicas 
de Portugal, no periodo de 1994 ate 2002, apoiou 
investimentos (concretizados) de cerca de 35 milh6es 
de euros (montante que, entretanto, se aproximou dos 
40 milhoes de euros). repartidos por uma dezena de 
lugares (CARVALHO, 2005). Por outro !ado, e importante 
referir outras linhas de ac<;ao concretizadas, como 
a reabilita~ao social, em que foram realizadas diversas 
ac~oes de form a~ao dirigidas as popula~oes das 
Aldeias do Xisto no sentido de dotil'las com as compe· 
tencias basicas em diversas areas, designadamente 
atendimento turistico, pedreiros do xisto e gastro
nomia (CARVALHO, 2006) . 

A analise da distribui~ao do investimento 
aprovado no ambito do PAX, segundo as categorias de 
interven~ao e os territories envolvidos, com base em 
resultados publicados no ambito da nossa investiga~ao 
(CARVALHO, 2006). permite reter algumas conclusoes, 
a saber: 

- De modo individual, destacam-se os im6veis 
particulares (37,5% do investimento aprovado), os 
espa~os publicos (19,7%). as infra-est ruturas (10,9%) 
e estas duas componentes (13,2%); por ultimo, com 
10,2% aparece a interven~ao nos espa~os publicos. 

- Por aqui se percebe que, em geral, as autar
quias locais sao o maior investidor do PAX; esta ideia 
e refor~ada pelo facto de 0 esfon;o de investimento 
das autarquias ser mais elevado, em face da menor 
taxa de compartic;:ao do Estado e da Uniao Europeia 
para os dominies de interven~ao em causa. 

- Por outro lado, constatamos desigualdades de 
distribui~ao do investimento aprovado segundo os 
tugares, no intervale de varia~ao de 152 mil (Casal de 
Sao Simao) a 1,2 milhoes de euros (Janeiro de Cima). 
De iguat modo , as diferen~as de investimento 
aprovado no plano dos municipios sao muito marcadas: 
entre 152 mil euros (Figueir6 dos Vinhos) e 1, 7 milhoes 
de euros (Fundao). 

No inicio de 2006 estavam aprovadas 424 inter
ven~oes em im6veis particulares, 34 interven~oes em 
im6veis publicos, 47 ac~oes em espa~os publicos e 
cerca de 30 ac~oes relacionadas com infra-estruturas, 
isto num quadro de execu~ao que estava proximo dos 
50% (CARVALHO, op. cit.). 

A implementa~ao do PAX decorre em duas fases: 
a primeira, ainda nao concluida e com resultados 
muito diferenciados, foi orientada para a requali
ficac;:ao e infra-estruturac;:ao dos lugares serranos 
(Foto 5) ; a segunda esta a ser orientada para as acc;:oes 
de promoc;:ao e animac;:ao das Aldeias do Xisto, consi
deradas essenciais para integrar estes territories na 
agenda dos destines turisticos culturais e ambientais 
(de natureza e de montanha) . Relativamente a 
esta ul tima tarefa, reconhecemos como muito 
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Foto 5 
lmovel particular em Janeiro de Cima (Fundao, 2006), ap6s interven~!o 
exterior com apoio do PAX 
Fonte: Paulo Carvalho 

importante a criac;:ao de incentives especificos 
orientados para apoiar iniciativas de investimento 
empresarial (como ja se referiu) e a elabora~ao de um 
Plano Global de Desenvolvimento Sustentado das 
Aldeias do Xisto, preparado e promovido pela PINUS 
VERDE (Associac;:ao de Desenvotvimento, com sede no 
Centro Dinamizador das Aldeias do Xisto - aldeia da 
Barreca, concelho do Fundao). com o apoio da 
Comissao de Coordena~ao e Desenvolvimento Regional 
do Centro, e numa parceria em rede com diversos 
municipios, entidades institucionais e agentes 
econ6micos e culturais da regiao, que assume como 
prioritarias as seguintes acc;:oes a desenvolver: 

- Criar um novo destine e urn novo produto 
turistico no Centro de Portugal, destinado a captar um 
segmento de mercado (relativamente jovem e com 
elevado poder aquisitivo) que prima pela exigencia 
(qualidade do servir;:o, oferta de animar;:ao, informar;:ao 
e acompanhamento), associado ao turismo cultural e 
de natureza, capaz de permitir a criac;:ao de uma nova 
(ou renovada) base econ6mica local ancorada ao 
patrim6nio cultural e natural. 

- Conceber uma marca (imagem) de qualidade 
que identifique e promova o territ6rio. Este objective, 
concretizado atraves da criar;:ao da marca "Aldeias do 
Xisto", deve ser aprofundado por via de uma cam
panha de marketing territorial adequada as finalidades 
turisticas em causa. 

- Colocar;:ao de placares informativos da aldeia 
e da rede em cada aldeia. 

Colocar;:ao de sinatetica direccional na rede 
via ria. 

Continuar;:ao da revista "Aldeias do Xisto". 
Ap6s a primeira serie, editada pela gestao da AIBT do 
Pinhal Interior, com cinco numeros publicados (de 
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distribuit;ao gratuita), a revista entrou numa nova fase 
editorial, adquirindo uma nova imagem e estrutura, 
que demonstra urn estilo de vida e reflecte o objective 
de convidar e seduzir a populat;ao, em especial o 
publico mais jovem e com elevado poder de compra, 
a visitar e fruir as Aldeias do Xisto (como destino 
turistico emergente). 

- Estabelecimento de uma rede de lojas (Lojas 
das Aldeias do Xisto) em regime de franchising. A pri
meira loja abriu em Lisboa, entre a Se e o Castelo de 
Sao Jorge, portanto muito bern localizada em rela~ao 
aos fluxos turisticos da cidade. Propostas de novas 
lojas foram apresentadas para Coimbra, Cascais 
e Portimao, alem de alguns lugares que fazem parte 
do PAX (lojas "institucionais"). 0 objective e comer
cializar produtos das Aldeias do Xisto, recomendados 
com urn selo que pretende reconhecer a qualidade dos 
mesmos (uma vez que o processo de certificat;ao 
e muito moroso e complexo). 

- Criac;ao de uma associa~ao de desenvolvimento 
turistico, uma especie de orgao colegial com entidades 
publicas e privadas, capaz de gerir a marca "Aldeias 
do Xisto", entre outras tarefas. 

- Elaborac;ao e imp!ementac;ao de urn Plano de 
Animat;ao Turistica das Aldeias do Xisto. 

- Promo~ao turistica das Aldeias do Xisto e dos 
produtos turisticos associados. 

- Construc;ao de uma rede de lugares (Rede das 
Aldeias do Xisto) , a partir dos sitios intervencionados 
no quadro do PAX, isto e, atraves de urn conjunto 
diversificado de iniciativas pretende-se transformar 
urn programa numa rede funcional. 

Em resumo, trata-se de urn projecto de desen
volvimento, associado ao turismo cultural e de natu
reza, que pretende cri ar e afirmar urn produto 
turistico e uma marca de qualidade, destinada ao 
segmento de mercado dos "novos turistas", atraves da 
construc;ao de uma rede integrada de sitios (requali
ficados e dotados de novas ou renovadas funciona
lidades) e de parcerias activas envolvendo entidades 
publicas e privadas. 

Porque reconhecemos a qualidade geral do 
trabalho realizado e diversos efeitos positives, 
achamos oportuna a elaborac;ao e a divul ga~ao de 
suportes informativos de grande difusao sobre os 
territories e as actividades de animac;ao turistica 
e cultural, com estrutura e tratamento literario 
e cientifico adequado, tendo em vista sensibilizar 
e atrair potenciais visitantes e turistas, assim como 
aproximar e envolver mais a populac;ao residente. lsto 
signi fica que, alem da revista Aldeias do Xisto e de urn 
site na WEB (www.aldeiasdoxisto.pt), e necessario 
estruturar e difundir outros suportes de comunicat;ao, 
como por exemplo, livros, folhetos de informat;ao 
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turistica , CO's ou DVD's interactivos, entre outros. Em 
paralelo, sera muito relevante a definit;ao e marcac;ao 
de rotas pedestres (caminhos e veredas do xisto) 
centradas nas aldeias. 

Ao mesmo tempo, e pertinente realizar uma 
avaliac;ao profunda e abrangente do Programa, com o 
envolvimento dos diversos actores que se cruzam nas 
Aldeias do Xisto, tendo em vista avaliar as diversas 
intervent;oes e os seus efeitos, assim como definir 
orientac;oes para as novas politicas e in tervenc;oes 
a implementar nos proximos anos. Alias, esta preocu
pac;ao deve atravessar todas as politicas e interven 
«;i'ies envolvendo financiamento publico, no sentido 
de informar a sociedade sobre os resul tados obtidos 
(incluindo a articulac;ao ou a desarticulac;ao desses 
instrumentos de gestao territorial). E: uma nova 
cultura de avaliac;ao e de trabalho partilhado que 
deve emergir como forc;a neo-tectonica de fractura 
dos interesses corporativos, das "capelinhas", dos 
"capeloes " e de certos "territories" vincu l ados 
a estatutos de protecc;ao e acesso reservado. 

4. Notas finais 

A presente reflexao centrada no patrimonio 
cultural, pretendeu mostrar a abrangencia actual 
deste conceito, as preocupac;oes relativas a sua salva
guarda e valorizac;ao, e a participac;ao dos territories 
e das populac;oes em iniciativas de desenvolvimento 
relacionadas com este recurso. 

A visibilidade da tematica patrimonial, o interes
se da sociedade e a orientac;ao da acc;ao politica dos 
Estados reflecte o papel decisivo de importantes orga
nizac;oes internacionais, nomeadamente a UNESCO, 
o ICOMOS e o Conselho da Europa. 

A expressao "do monumento ao territorio", 
traduzindo o alargamento crescente e a enorme diver
sidade do universe patrimonial, ilustra muito bern 
o sentido da evoluc;ao do concei to de patrimcinio 
cultural. Depois da perspectiva tradicional (redutora), 
centrada nos monumentos herdados do passado, como 
as obras de arte escultorica e pictorica ou as grandes 
obras arquitectonicas, ganham expressao crescente as 
manifestac;oes culturais intangiveis, como a musica, as 
festivi dades, as tradic;oes ora is e o saber-fazer . 
Ao mesmo tempo, emergem preocupac;oes recentes 
que configuram novos desafios: conjuntos arquitecto
nicos rurais e urbanos; arquitecturas de veraneio; 
termas; infra-estruturas de transporte; farois; aspectos 
geologicos e naturais; cercas; muros, entre os mais 
relevantes. Portanto, alarga-se o campo patrimonial 
e reforc;a-se a vinculac;ao ao territorio (e sociedade). 

Portugal, no alinhamento das tendencias inter
nacionais e dos compromissos assumidos no quadro das 
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institui~oes de referencia neste dominio, adoptou uma 
interpreta~ao abrangente e dinamica do conceito de 
patrimonio cultural, que envolve diferentes manifesta
~oes culturais e valoriza o quadro de rela<;ao territo· 
rial (nao esque<;amos que o enquadramento paisagis
tico exerce influencia, estatica ou dinamica, sabre 
o modo como o patrimonio e percebido). Alem destas, 
e relevante: a defini~ao de areas de protec~ao , 
e eventualmente areas especiais, portanto servidoes 
administrativas; a elabora<;ao d e um plano de 
pormenor e de salvaguarda que acompanhara a 
classifica<;ao de bens imoveis; a utiliza~ao do 
patrimon io como referencial da qualidade estetica 
e paisagistica dos lugares; a participa~ao publica dos 
cidadaos e a atribui~ao de responsabilidade crescente 
as autarquias, que podem (e devem) desempenhar um 
papel crucial neste dominic, nomeadamente par via de 
instrumentos de gestao territorial de natureza 
regulamentar e estrategica (CARVAlHO, 2005) . 

Ao mesmo tempo, o patrimonio emerge como 
recurso estrategico para sustentabilidade e o desen
volvimento dos terri tories e das popula~oes, como 
se traduz em diversas politicas e iniciativas que 
procuram, de forma recorrente, (re)construir 
memorias, aprofundar identidades e fortalecer os 
territories na optica da sua inser<;ao na nova ordem 
global. A activa~ao do patrimonio cultural (em 
contextos rurais e urbanos, e neste ultimo essencial· 
mente macro-interven~oes no ambito do patrimonio 
construido) aparece cada vez mais ligada ao turismo 
alternative (cultural e ambiental). 

Quase a concluir, citamos uma ideia extraida de 
um texto recente do IPPAR, que. sintetiza de forma 
muito clara a emergencia do terri torio no universe 
conceptual e operative do patrimonio cultural 
e da sua rela~ao com o ordenamento e o desenvol
vimento territorial: a abordagem do patrimonio 
~tende para uma visao integrada, territorial e profun
damente dinamica, colocando os seus elementos, 
de tipologias, contextos e escalas muito dispares, cada 
vez mais em rela~oes sistematicas entre si e com 
o seu suporte ffsico, ambiental, social e economico .. 
(IPPAR, 2004: 221 ). 

0 derradeiro eixo desta reflexao pretende 
mostrar a importancia da educac;:ao patrimonial, como 
processo de mediac;:ao entre o patrimonio e a socie
dade, que visa o desenvolvimento duradouro de conhe
cimentos, vinculos e valores que promovam a estima, 
a salvaguarda e a valorizac;:ao do patrimonio. 

Esta tematica emergente, marcada por dife
rentes concep~oes e modelos, na perspectiva dos 
contextos de actua~ao sugere uma dupla acep~ao: 

· A via forma l, envolvendo actividades educa
tivas intencionais, estruturadas e sistematicas, e um 
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campo em aberto que esta Ionge de responder aos 
principios e recomendac;:oes dos principais organismos 
internacionais. 

• A via informal, traduz a participa~ao de insti· 
tui<;iies e contextos extra-escolares, como acontece, 
por exemplo, com os centres de interpreta~ao da paisa
gem e as iniciativas museologicas e neo-museologicas. 

0 modele mais complete para ensinar e 
aprender o patrimonio pede ser expresso atraves do 
seguinte esquema/sequencia conceptual (FoNTAl 
MERilLAS, op. cit .): 

-Objectives (porque ensinar-aprender?). 
· Conteudos (o que ensinar/aprender?). 
- Metodologia (como ensinar/aprender?). 
- Sujeitos/publicos (a quem ensinar?) . 
- Contextos de actua~ao (onde ensinar/ 

aprender?). 
- Educador (quem ensina/aprende?). 

Por sua vez, o desenvolvimento de ac~oes 
educativas obedece a uma sequencia educativa de 
procedimentos: conhecer, compreender, respeitar, 
valorizar, cuidar, desfrutar, transmitir. 

As recentes "Jornadas Europeias do Patrimonio" 
(22 a 24 de Setembro de 2006). uma iniciativa anual 
do Conselho da Europa e da Uniao Europeia, sob o 
titulo "Patr imonio [ ... ] Somes Nos" , sao um exemplo 
muito interessante da importancia actual do patri · 
m6nio e do esforc;:o do poder publico no sentido de 
promover o envolvimento dos cidadaos com o patri
monio e a participa<;ao destes na descoberta do legado 
historico e cultural nacional e europeu (CARVAlHO, 
2006) . A iniciativa em Portugal, sob coordenac;:ao do 
Institute Portugues do Patrimonio Arquitectonico 
(IPPAR). envolveu cerca de 110 municipios, 400 locais, 
200 instituic;:iies publicas e privadas, e um programa 
variado (de mais de cinco centenas de aconteci
mentos) com um leque diversificado de actividades 
(visitas guiadas a museus, a monumentos classificados 
e a nucleos antigos; conferencias e palestras; 
exposi~oes tematicas; recitais de musica; pe~as de 
teatro; reconstitui<;ao de acontecimentos historicos· 
ateliers ludicos e pedagogicos; edi~ao de publica~oes: 
entre outros), organizadas em parceira com um 
significative numero de entidades. Em sintese, este 
evento ofereceu uma nova forma de olhar o patri
m6nio cultural - "uma realidade viva que so adquire 
significado na sua relac;:ao com as pessoas e as 
comunidades .. (IPPAR, 2006). segundo uma proposta 
que enfatizou a familia no processo de t ransmissao 
da heran~a cultural e no refor~o dos lac;:os tempo
rais e afectivos entre pessoas e lugares (CARVALHO, 
op.cit.) . 
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