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0 patri m6nio, um ente inalienavel do ordenamento do territ6rio 1 
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Comec;aria esta breve reflexao por evocar dois 
eventos perturbantes, ainda que imediata e aparen· 

temente desconexos entre si e do tema que aqui nos 
reune, mas que pela sua magnitude e simbolismo nos 
obrigam a passar em revista a oportunidade e, ate, o 
sentido da relac;:ao entre o patrimonio - no caso expe· 
rienciado desde a perspectiva comum da memoria 
urbana - e o ordenamento, este enquanto designio 
prospect ive que funda a sua razao de ser no pensa· 
mento futuro e na razoabilidade pratica do nosso 

quotidiano. 
Quero pois referir·me as tr<igicas destruic;:iies 

dos budas do vale Bamiyan (2001), no Afeganistao e, 
mais recentemente, da simetrica cumplicidade do 
exercito ocupante na pilhagem do museu arqueologico 
de Bagdad, no lraque, como dois acontecimentos 
limite, sintomaticos da extensao do rompimento do 

equilibria cr itico dos tempos em que vivemos e, que, 
naturalmente, aportam profundas implicac;iies na 

propria natureza e no conceito que atribuimos ao 
patrimonio como um todo, ou seja, como reduto (mais 

dramatico do que um recurso) substancial da(s) 
nossa(s) identidade(s) comum(s). 

A intenc;:ao deliberada, ou permissiva, de se pre· 
tender acabar com a historia, nessa tentativa brutal 

de a querer negar e, mais do que a expressao metafo· 
rica, o acto acutilante e, certamente, desesperada· 
mente continuado de demonstrar o odio que se con· 
substanciou nos atentados terroristas dos dias onze. 
De facto, alem da gratuitidade da barbarie em si , os 

seus agentes estavam plenamente cientes de que a 
dest ruic;ao da memoria tem um alcance profunda· 

mente duradouro, ja que os seus efeitos perduram 
para Ia do luto vivido das vitimas humanas, obnubi· 
lando as bases identitarias das gerac;:iies que ainda 
hao·de vir, comprometendo, assim, o proprio futuro 
dos povos que desfrutariam desses bens. Talvez, nunca 
tanto como hoje, o valor do patrim6nio, na sua acep· 
c;ao mais ampla, se conf igure como um direito univer· 
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sal, ou mesmo um bem essencial, quic;:a tambem ele 
de algum modo elegivel a galeria des que classificamos 
como de primeira necessidade. 

Mais do que um recurso que se recomenda para 
ser gerido com razoabilidade, o patrimonio, nas suas 

diferentes asserc;:iies, e uma dimensao dinamica que s6 
faz sentido se encarado como processo, como promo· 

tor da sequencia entre o passado e o futuro, por este 
ultimo ser 0 principal estimulador do deslumbramento 
que nos questiona o saber de onde vimos e quem 
somos. Sendo mais do que um filao susceptivel de ser 
exaurido com moderac;:ao, o patrimonio vive do valor 
acrescentado que e potenciado pela construc;:ao de 
novo patrimonio. Dai pensarmos ser o patrimonio um 
ente inalienavel do ordenamento, em particular, 
porque a sustentabilidade e a possibi lidade do que se 
concebe como futuro so vinga - a hist6ria tem-no 
demonstrado · se manifest ada essa conscii'mcia que 

suporta a identidade, isto e, a propria memoria. 
Entre nos, passando a escala do reconhecivel e 

do expectavel, nos espac;:os que determinam o nosso 
quotidiano mais imediato, sentem·se as replicas, ainda 

que felizmente sem a intensidade da proximidade ao 
epicentro desses mesmos abalos. Tambem entre o 

distante e o mais cercano, parece-nos urgente eviden
ciar essa necessidade de consciencia historica, sobre

tudo entendida como um processo humane de relac;:iies 
inacabadas, no mesmo sentido com que Marc Bloch um 
dia referiu , que nao se faz Hist6ria a nao ser dos 

fen6menos que continuam. 
De facto, uma das melhores arenas onde pode

mos observar o esforc;:o da tide patrimonial entre o 
passado e 0 futuro e precisamente no ambi to dos 
espac;:os centrais das nossas cidades, que o senso
·comum consagrou hoje com o epiteto de "centro 
historico". Conceito este, porem, que nao esta isen to 
de cont radic;iies. Tal como G. Argan (1984) definiu, 
sendo util do ponte de vista instrumental, releva-se 

teoricamente absurdo, nem que sej a somente pelo 
facto de implicitamente negar futuro ao nucleo cen· 
t ral e, simultaneamente, acrescentariamos, historici· 
dade a cidade contemporzmea. 

Tambem aqui o valor do passado, da memoria, 
parece claudicar face ao poder desafectado e preda· 

dar do presente, nao tanto pela t ranche do patrimonio 
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que inexoravelmente se perde e definitivamente se 
perdera, mas pela oportunidade que se desperdi~a. na 
maior parte dos casas, por ser incapaz de produzir 
patrimonio novo, por nao ser possivel percepcionar a 
cidade no seu todo. 

Uma das vertentes mais dramaticas que neste 
dominio acompanhou o surgimento da cidade indus· 
trial foi a condena~ao ao desaparecimento de toda a 
composi~ao fisionomica assente no reconhecimento da 
paisagem preexistente, produto da acumula~ao arrit· 
mica das epocas anteriores, a qual podemos denomi· 
nar expeditamente de crescimento organico, por uma 
nova ordem, esmagadoramente diferente, uniforme e 
tentacular. A li~ao do passado, mesmo nas suas 
expressoes contradit6rias dos mementos de ruptura, 
como ressalta dos periodos proficuos da historia oci· 
dental protagonizados pelos focos renascentistas e 
i/uministas, sempre constituiu uma plataforma para 
visionar o futuro. Com o romantismo contemplative, 
todavia, ja de si reactive a nova ordem que se agigan· 
tava, instaurou·se um novo processo de sacralizar;ao 
do tempo, cujas consequencias na forma~ao de uma 
consciencia hist6rica da cidade tiveram par principal 
heran~a a descoberta do patrimonio. A partir dai, 
como sublinhou o historiador de arte Paulo Varela 
Gomes (1993), "aquila que sabra de tempos 
(ultra)passados deixa de ser o anuncio do que esta 
para vir e torna·se no sinal da obsolescencia de tudo. 
Um vestigia, uma memoria. 0 conceito de patrimonio 
(passa a estar) esta obrigatoriamente ligado a um 
conceito de perda definitiva" ( .. . ) rematando, para 
estigma deste advento, "o patrimonio e um conceito 
moderno que traduz a angustia da modernidade". E e 
perante esta contradi~ao, ou impasse, como quisermos 
entender, que hoje em dia se podem formular algumas 
das principais questoes que se nos colocam face aos 
denominados centros historicos. 

Sendo por excelencia o palco material da histo· 
ria na cidade viva, o centro historico constitui o 
reduto insular da personalidade da cidade e da indivi· 
dualidade • preferimos evitar o termo tao em voga da 
autenticidade que o achamos equivoco · do que sabra 
das comunidades que a habitam. Torna·se, simulta· 
neamente, um espa~o propicio a resistemcia e afirma· 
r;ao colectivas. Por outro lado, o seu caracter exclu· 
sivo atribuHhe o potencial de um recurso exploravel, 
infelizmente tantas vezes usado apenas como bran· 
queador politico para se dispensar de se fazer cidade 
nas novas areas de expansao urbana. 

Nesse sentido, as centros historicos e, par con· 
seguinte, uma certa consciencia historiografica domi· 
nante, tern vindo a tornar as areas centrais das nossas 
cidades, no dizer do citado autor, em verdadeiros 
parques tematicos, mergulhados na mesma uniformi· 
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dade de criterios que, ironicamente, contrariam o sen· 
tido de individualidade que procuram evocar. Ai depa· 
ramos com uma tendencial concep~ao igualitaria de 
fisionomia cenica, expressa nos tipos de mobiliario 
urbana, no padrao das superficies pavimentadas, na 
ilumina~ao das fachadas, nos programas de animar;ao, 
no festival tematico e em tantos outros cliches que 
reconhecemos dos prospectos distribuidos aos turistas 
e das agendas culturais para eleitor consumir. 

Na tentativa desesperada de p6r um travao na 
historia, contraditoriamente em seu proprio nome, 
assiste·se a promo~ao do ideal de congelamento espa· 
cia-temporal do centro da cidade, sem que, todavia, 
este deixe de se ir metamorfoseando aos poucos. 
Entretanto, i rremediavelmente condenado pela desa· 
daptar;ao estrutural face as novas areas de expansao, 
o centro tornou·se no leone da concorrencia urbana. 

Agora que o evolucionismo social voltou de novo 
a captar as luzes da ribalta, impondo o dominio esma· 
gador do mais forte sabre o mais desadaptado, reves· 
tindo·se assim de uma evidencia neo/ibera/ onde tudo 
o que nao possa ser reconvertido em negocio e pura e 
simplesmente tornado por inutil, tambem as nossas 
cidades que, nunca e demais recordar, em tempos 
foram ja sinonimo de comunidade, representam o 
drama selective dos que lutam pela sua sobrevivencia. 
Compreende·se, assim, que nesse actual campo de 
batalha, as nossas cidades se assemelhem, cada vez 
mais, as grandes superficies comerciais, onde, para 
aligeirar o retalhamento imobiliario do solo, nao falta 
sequer para caur;ao a loja do centro historico que 
vende e embrulha memorias, o novo parque urbana 
onde se transacciona ar puro, o museu em permanente 
celebrar;ao, ou mesmo o festival tematico que se 
pretende mais concorrido que o do vizinho do lado. 
lnventou·se marketing urbana, talvez, como um novo 
eufemismo de acompanhamento da grande comedia 
dos nossos tempos para chamar outros names as mes· 
mas coisas, e que tern por mote o consumo de massas. 
E a Historia Urbana, algo desadaptada, como alias vern 
sendo consignadas todas as expressoes humanistas, 
solicita-se·lhe, ou se procura, tambem, muitas vezes 
algo caricaturalmente, que esta incorpore o valor 
mercantil de um produto vendavel. 

A nosso ver, os grandes equivocos, e de certo 
modo a fonte dos problemas acrescidos que afectam 
hoje os centros historicos em Portugal, resultam 
igualmente do facto de nao termos percorrido nem 
sofrido os efeitos completes da modernidade. Ha como 
que um hiato historico de que padecemos, que acen· 
tua ainda mais alguns dos impasses que caracterizam 
as nossas cidades e, particularmente, a consciencia 
patrimonial, algo preconceituosa, que ainda temos 
delas. 
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Embora possamos buscar outros exemplos, pode

riamos ate comec;:ar pelo efeito paradigmatico da 
reconstrw;ao pombalina p6s-terramoto, e que, dada a 
sua exemplaridade, ou somente pelo impacte que teve 
na nossa cultura urbana rudimentar, ainda hoje man

tern esse rasto de fundo no nosso imaginario colectivo 

dover as cidades. 
Na verdade, foi so na segunda metade do seculo 

XIX, com o inconfundivel fontismo, que se passou a 

implementar uma intervenc;:ao urbana de carckter 
sistematico em Portugal. A celebre lei dos Pianos 

Gerais de Melhoramentos de Dezembro de 1864, 
unicamente imposta para Lisboa e para o Porto, iria de 

um modo mais ou menos assumido, por via de uma 
f ilosofia do desenho que tinha por mote o principia da 
supremacia viaria, determinar os principios do inter
vencionismo urbana, responsavel por mudar o facies 
da maior parte dos aglomerados existentes, e de 
formatar as expans6es subsequentes. Curiosamente, no 
ambito desta saga, foram as cidades mais pr6speras 

que assistiram a desfigurac;:ao mais intensiva dos seus 
cascos historicos. No entanto, nao havia entao nada 
a fazer, porque a conscienda de patrim6nio construido 
se acantonava somente aos monumentos, ignorando 

o valor dos conjuntos e de outras escalas do patri
m6nio. 

Prosseguindo o voo de p6ssaro pelos ciclos mais 
incisivos, quando nos anos trinta definitivamente se 
impos o Estado Novo, as promessas de modernidade 
que houvera nos primeiros anos perderam-se irreme

diavelmente com a consolidac;:ao da mundividencia 
Salazarista. E: certo que Duarte Pacheco atraiu ao 

nosso Pais alguns dos mais reputados urbanistas inter
nacionais (Donat Agache, De Grber e outros). respon
saveis por lanc;:ar as bases sistematicas do planea
mento urbana em Portugal e, muito particularmente, 

de formular as primeiras recomendac;:oes de preserva
c;:ao de conjun tos arquitect6nicos com valor patrimo

nial, mas a sua morte precoce, admite-se, antecipou a 
interrupc;:ao do enredo que, todavia, ja se adivinhava. 

Em Braga, no principia dos anos quarenta, com 

o Ante-plano de Urbanizac;:ao, surge pela primeira vez 
a designac;:ao de uma denominada "zona arqueol6· 

gica", ou seja, uma especie de prot6tipo de centro 

hist6rico. 

Mas, na maior parte dos cases, muitas das ini
ciativas e recomendac;:oes jamais sairam da condic;:ao 
de projecto, pelo que a visao isolacionista dos monu
mentos ainda assim permaneceu, patente nas depura
<;:iies do plano dos centencirios, sem que, todavia, fosse 
moderna ou romdntica. 

A ausencia dos efeitos de uma politica urbana 
moderna, que ja se fizera sentir no seculo XIX, mesmo 
em Lisboa, Ionge do que se passou nas grandes cidades 
europeias, tambem nao se iria cumprir sob os desig
nios do movimento modernista do Seculo XX. Assim, os 
nossos centros historicos chegariam a explosao urbana 
da decada de sessenta completamente degradados, 
densa e promiscuamente habitados, divididos ainda 

entre os resquicios doutrinarios oitocentistas e os 
designios pragmaticos importados das politicas de 
alojamento do pas-guerra. 

Essa pesada heranc;:a remeteu, e ainda hoje con
diciona, a atitude e a consciencia que votamos aos 
nossos centros hist6ricos urbanos. Desonerados de urn a 

cultura de exigencia civica e desabituados que esta
mos de usufruir colectivamente da produc;:ao de patri
m6nio actual, associa-se ainda, em muitos casos, a 
ideia conformista de que estes espac;:os estao directa
mente ligados a urn passado de privac;:oes, que, para 
muitos, faz do acto de recordar, antes de tudo, urn 
motivo de tristeza que so convida ao esquecimento. 

Ainda assim, os centros hist6ricos sao, enfim, 
urn espa<;:o de possibilidade e da consch?ncia da cidade 

- o celebre genius loci - e, por excelencia, um pre
texto para o ensaio da maturac;:ao civica urbana. Urn 
suporte material da hist6ria viva onde se decide o 
futuro da nossa identidade colectiva. Porque entre a 

preservac;:ao da memoria cogni tiva ou musealizac;:ao 
dos referentes que pontuam essa memoria, defronta

·se muito mais do que isso, como sao exemplo, o 
futuro do espac;:o publ ico e a afirmac;:ao da cidadania. 

Pensamos que a luta pela hist6ria das nossas 
cidades nao deve, pois, nostalgicamente reduzir-se 
somente a preservac;:ao, muitas vezes anti·hist6rica do 
passado que subsiste, mas antes, alicerc;:ada no conhe
cimento desse mesmo passado, centrar-se nos desig

nios do presente. lsto e, fomentar a tomada de cons
ciencia de que, no minima, e hoje precise continuar a 
fazer hist6ria. 
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