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GENESE E DESENVOLVIMENTO DA HABITA<;AO SOCIAL EM COIMBRA. 

Introdu~ao 

A habita~ao social surge em Portugal nos anos trinta 
pela necessidade de oferecer alojamentos condignos e que 
estejam de acordo com as capacidades econ6micas dos 
seus ocupantes. A forma, a dimensao, o tipo de proprieda
de, variam segundo as epocas. A interven~ao do Estado no 
sector da habita~ao, que se vern fazendo sentir, principal
mente, desde 1933, embora de modo diferente antes e 
depois dos anos setenta, tern como objectivo primeiro 
solucionar uma necessidade basica da popula~ao e ainda 
responder as suas legftimas aspira~oes. A polftica dos 
bairros sociais no caso particular de Coimbra teve infcio 
em 1941 e a sua hist6ria pode ser seguida ate aos dias de 
hoje. Entender a problematica ligada a decisao, constru~ao 
e distribui~ao das "Casas Econ6micas" e conhecer uma 
parte importante da resolu~ao do problema da habita~ao 
na cidade de Coimbra, principalmente o da popula~ao 
menos afluente. 

Nas decadas de 40 e 50 construiram-se os bairros so
ciais do Loreto, das Sete Fontes (Celas), da Fonte do 
Castanheiro, da Conchada (Misericordia), Marechal 
Carmona (Norton de Matos), de St' Clara, deS. Jeronimo 
(Cumeada) e Lomba da Arrega~a. Mais tarde, entre 1976 
e 1978, foram construfdos os bairros do Ingote, da Rel
vinha, S. Jose e as cooporativas, por exemplo, do Mondego 
e da Fonte do Bispo. Finalmente, como ultima interven~ao 
de caracter social, construfda ja nesta decada, temos o 
Bairro da Rosa. 

A habita~ao social na cidade de Coimbra: base 
legislativa ate aos finais dos anos cinquenta 

Em Portugal, e ainda no perfodo da Republica que e 
promulgado a primeira lei que preconiza 0 apoio a habi
ta~ao social, atraves da participa~ao financeira directa do 
Estado. No entanto, apesar dos esfor~os legislativos1, o 

• Parte da informacrao utilizada foi recolhida pelos alunos do Curso 
de Arquitectura da FCTUC, durante as aulas prllticas da cadeira de Geo
grafia, no ano lectivo de 199611997. 

Neste artigo apenas iremos tratar os bairros socias construfdos nos 
anos quarenta e cinquenta e , oportunamente, uma segunda parte tratar.! 
de casos nao apresentados. 

Instituto de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universida
de de Coimbra. 

1 Decretos Lei 4 137 de 25 de Abril de 1918, 5 397 de 14 de Abril 
de 1919 e 5 433 de 26 de Abril de 1919. 0 Dec. Lei de 1918 jll preconiza 
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programa nao veio a ter grande implementa~ao, devido a 
dificuldades financeiras do Estado. 

Em 19332
, sao apresentadas juridicamente as grandes 

linhas que definem a polftica do "Estado Novo" em ma
teria de habita~ao social, definindo que o Governo e au
torizado a promover a construc;:ao de casas econ6rnicas, 
em colabora~ao com os municfpios, corpora~oes adminis
trativas e organismos corporativos, definindo que os des
tinatarios das casas, distribufdas em regime de proprieda
de resoluvel, sao de preferencia os "chefes de famflias 
empregados, operarios ou outros assalariadaos, membros 
dos sindicatos nacionais, funcionarios publicos, civis e 
militares e operarios dos quadros permanentes de servi~os 
do Estado e das ciimaras municipais, que se responsabili
zem pelo pagamento de determinado numero de presta
~oes mensais nas condi~oes estabelecidas"3. 0 Estado em 
colabora~li.o com o Ministerio das Obras Publicas e da 
Sub-Secretaria de Estado das Corpora~oes e Previdencia 
Social, em alguns casos com a participac;:ao dos municfpi
os, promove a constru~ao, a distribui~ao e a gestao das 
"Casas Econ6micas". 

Sao ainda tipificadas as constru~oes, fundamental
mente em duas tipologias, em fun~ao da dimensao e ca
racterfsticas do agregado familiar". 0 prec;:o das casas eco
n6micas e definido segundo criterios que implicam as pos
sibilidades econ6micas dos "moradores-adquirentes"5• 

Embora tenha havido a defini~ao de tipologias, as quais 
se consubstanciam em diferentes areas, a legisla~ao preco-

a existencia de quatro classes de "casas econ6micas" e apresenta as re
gras de projecto a que deverll obedecer o desenho do bairro. Embora com 
muitos problemas, foram inaugurados dois bairros em Lisboa - o da 
Ajuda, em 1934 e o do Arco do Cego, em 1935 - e urn no Porto - o da 
Arrllbida. E retomada a orientacrao das "casas econ6micas" no Decreto 
Lei 16 085 de 12 de Outubro de 1928. Cfr. Ant6nio Fonseca FERREIRA, 
"Polftica(s) da Habitat;iio em Portugal", in: Povos e Culruras. A Cidade 
em Portugal: onde se vive, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de 
Exprcssao Portuguesa, UCL, Lisboa, 1987, pp.261-284. 

2 0 Decreto Lei de 23 052 de 23 de Setembro de 1933, Cap. I, Art. J•. 
3 ibid., Artigo 2" . 
• ibid., Cap. II, Artigo 12•: "As casas econ6micas a construir ao 

abrigo deste decreto serao moradias de famflia, com quintal, e classifi
cam-se, em funcrao do salario do agregado familiar do morador-adquirente, 
do modo seguinte: Classe A e Classe B; em cada classe de moradias 
havera tres tipos diferentes: urn especialmente destinado a casais sem 
fi lhos; outro a casais com filhos dos dois sexos ou com filhos numerosos 
de urn s6 scxo." 

s ibid., "0 custo das casas econ6micas obedecerll ao princfpio de as 
respectivas prestacr5es se deverem componar denlro das possibilidades 
do adquirente, quando o salruio do agregado familiar seja inferior a 20$ 
ou a 45$ respectivamente para os vllrios tipos da classe A e da classe B." 
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niza a possibilidade de altera<;oes posteriores do ediffcio, 
passando fundamentalmente pela sua amplia<;ao6

• No en
tanto, nenhuma obra poderia ser efectuada sem autoriza
<;ao previa da Reparti<;ao das Casas Econ6micas, organis
mo que realizava uma vistoria anual de modo a vigiar as 
condi<;5es esteticas e sanitarias dos bairros, ao mesmo 
tempo que actualizava o ficheiro relativo aos potenciais 
candidates. 

Implicitamente, o documento de 19337 evidencia preo
cupa<;5es de ordem funcional, talvez antevendo que o 
realojamento e urn processo que gera ruptura com os modos 
de vida e ate com os modelos de apropria<;ao de espa<;o. 
Importa compreender que a expansao urbana pode levar 
ao isolamento dos alojados, a emergencia de conflituali
dades com o novo espa<;o, a falta de identidade ou ainda 
a outros problemas do foro social. 

A Direc<;ao Gera1 dos Monumentos Nacionais acompa
nha todo o processo desde a escolha dos terrenos, os lotea
mentos, elabora<;ao dos projectos (plantas, cortes, al<;ados 
e memoria descritiva) e a concessao de licen<;a para obras 
de conserva9ao e benfeitorias previstas nos projectos ini
ciais8. 

A atribui9ao das casas econ6micas e feita seguindo 
criterios que consideram as condi<;6es econ6micas, dimen
sao e tipo do agregado fami liar, idades, mas tambem o 
comportamento moral e civil dos adquirentes, ficando estes 
obrigados ao pagamento das presta96es mensais9

• 

Deste modo, estavam estabelecidos os princfpios sobre 
os quais deveria assentar a resolu9ao do problema da 
habita9ao social. Em 1944, e reconhecida a conveniencia 

• ibid .. " Os projcctos dos difcrcntcs tipos de casas econ6micas de 
cada classc deverlio estudar-se de forma a permitir. por amplia~ao, a 
transforrna~lio dos mais s imples nos outros. Os quintais anexos as mora
dins terao urn a area cornpreendida emtre I 00 e 200 metros quadrados e 
na implantayao das moradias deveni ser considerada a sua provavel 
arnplia~iio de futuro." 

7 ibid., Artigo tJ•: "As moradias econ6micas deverao ser localizadas 
ern pontos de faci l acesso e servidas de meios de transporte econ6micos 
e serao agrupadas por classes, formando conjuntos que se integrem har
monicamente nos pianos de urbaniza~ao delineados pelas camaras muni
cipais". 

8 Ibid., Artigo 24°: "As benfeitorias e as obras de conserva~iio nas 
moradias econ6micas construidas ao abrigo deste decreta ficam a cargo 
dos seus moradores-adquirentes e nao poderiio ser executadas sern licen
ya da Repartj9ao das Casas Econ6rnicas e visada pel a Direc~ao Geral dos 
Ediffcios e Monumemos Nacionais." 

9 Ibid., Cap. Ill, Artigo 33°: "A distribuic;ao das casas econ6micas 
pelos associ ados pretendentes de cada sindicato nacional sera organizada 
pela direc9lio do sindicato nacional, segundo a ordern de preferencia que 
atenda aos elementos seguintes: a) A regularidade do emprego, b) 0 seu 
componamento moral e profissional; c) a sua idade; d) a composic;ii.o 
da famflia (numero e parentesco das pessoas que a constitucrn; e) Os 
sa Iarios do agregado familiar''; no Artigo 36• " ... o rnorador-adquirente se 
responsabiliza pelo pagamento de 240 presta90eS, adquirindo ele ou o 
seu herdeiro, corn o pagarnento da ultima prestayiio, a propriedade plena 
da moradia"; no Cap. IV, Artigo so• "As prestacroes sao fixadas na Re
partiyao das Casas Econ6rnicas na base de uma incidencia ate I 0 por 
cen to sabre os 80$ correspondente ao tipo I da classe A e 200$ do tipo 
3 da Classe B". 

196 

da constru9ao, em Coimbra, em regime de compa1ticipayao 
do Estado, de cern casas desmontaveis10• 

Na ctecada de quarenta e executado o "Anteprojecto de 
Urbaniza<;ao de Embelezamento e de Extensao da Cidade 
de Coimbra" por Etienne De Groer, cuja apresenta<;ao a 
edilidade decorre no anode 1948. Este arquitecto urbanis
ta considerava que o objective final dum plano de urbani
zayao e 0 de "melhorar a saude publica e moral dos habi
tantes da cidade e o de fazer aumentar o rendimento do 
seu trabalho" diz ainda "para poder melhorar as condi96es 
de vida dos habitantes e precise, primeiro, proceder a 
reforma das habitay5es. A rna habita9aO e 0 motive do 
enfraquecimento moral e ffsico dos habitantes das cidades 
( ... ) a dependencia habitavel e a celula essencial duma 
casa" 11

• Por isso propoe a constru<;ao da casa uni-familiar 
para todas as classes, afirmando que a soluyao do proble
ma e dar a toda a gente alojamentos saudaveis. 

0 rigor imposto pelo plano De Groer, relativamente a 
dimensao dos lotes e a ocupa9ao dos mesmos, criou cons
trangimentos na adequa9ao da habita9ao as classes menos 
afluentes. 

A necessidade de realojar as familias que tinham sido 
"expulsas" da "Alta" bem como as que viviam em condi
y6es degradantes e de maxima pobreza noutras areas da 
cidade ira ser levado a cabo atraves da implementa<;ao do 
programa anunciado pelo governo em 1943 e 1944. Sao 
conhecidas, no entanto, iniciativas anteriores das quais se 

10 Decreta Lei 33 278 de 24 de Novernbro de 1943 "determinou a 
construcrao de mais casas (desmontaveis, destinadas a receber a tftulo 
provis6rio ocupantes de alguns bairros clandestinos cuja demoli~ao era 
urgente nao s6 pela salubridade e higiene como por trabalhos de urbani
zayiiO a levar a efeito na cidade) em regime de cornparticipacrao do Es
tado de rnais de 1000 casas das quais 500 em Lisboa e 500 no Porto. 0 
Decreta Lei 34 139 de 24 de Novernbro de 1944 promoveu a construcrao, 
na mesma rnodalidade de 100 casas desmontaveis e m Coimbra. 

Ern 1944, o Bairro do Loreto tinha ja sido inaugurado, bern como o 
•·sairro Openlrio D. Manuel Correia de Bastos Pina", na regiiio de Montes 
Claros, este ultimo por iniciativa de Manuel Correia de Bastos Pina. Este 
ultimo Bairro, construido no infcio do seculo, encontrava-se bastante 
degradado em 1957, pelo que e formulado o pedido a Camara para que 
as casas sejam demolida~ e reconstrufdas as habita9oes noutro local. Na 
decada de cinquenta. foi ainda construfdo o Bairro da Relvinha, consti
tufdo por casas desmonu\veis. No entanto, este Bairro nao faz parre do 
nosso estudo por ter sido demolido e substitufdo por outro, construfdo em 
1976. 0 Bairro da Relvinha sera objecto de estudo no pr6ximo arrigo 
dedicado a Bairros Sociais. Cf Armando Carneiro da SiLVA, Anais do 
Munidpio de Coimbra. /940-1959, CMC, 198 1, p. 407-413 e 307. 

11 Etienne DE GROER, Anteprojecto de Urbaniza~·iio de Embelezamelllo 
e de Extensiio da Cidade de Coimbra, CMC. Coimbra, 1948, p.72. Mais 
tarde e ap6s a conclusao e apresenta9ao do sua proposta, ern carta datada 
de 30 de Outubro de 1948 dirigida a Alberto Sa de Oliveira entao Pre
s idente da Camara de Coirnbra, refere que ··os Bairros para pobres que 
forarn construidos nesta cidade tern urn valor diminuido para as pessoas 
pobres, porque nao lhes oferecern terrcno suficiente. 0 quintal que possa 
dar honali~a e legumes tern uma importilncia capital na vida da classe 
openiria. Foi por esta razao que o Regulamento da Zona Openlria que 
estabeleci, fixou um rninirno variavel entre 250 e 300m~ de ten·eno para 
cada fOgo" Para a zona habitac;6es individuais (nao social) os valores 
variavarn entre 2000m2 (RI) e 600m~ (R3) e nunca inferior a 400 m~" 
(p.29). 



destacam, pela sua importancia e especificidade, o Bairro 
do Loreto. 0 desenvolvimento dos bairros sociais em 
Coimbra vern resolver, em parte, o problema de habita9iio 
das classes desfavorecidas. 

Para concretizar as medidas anunciadas, o Governo 
definiu oportunamente os princfpios em que se deve de
senvolver a solu9ao do problema da habita9ao das classes 
trabalhadoras e que e a das chamadas "casas econ6micas", 
cujo regime transformani gradualmente o ocupante em 
proprietario 12, alias, na sequencia de legisla9ao anterior, ja 
referida. 

Em Coimbra, o regime de renda limitada13 permitiu a 
numerosas famflias a possibilidade de disporem de habi
ta9ao condigna a renda compatfvel com os seus rendimen
tos. Para alem das garantias financeiras, era tambem exi
gido aos candidates serem casados e possuirem certifica
do de boa conduta moral e civil. E dada prioridade aos 
desalojados, cabendo ao corpo administrative decidir so
bre a atribui9iio da habita9iio. 

0 Alvara de licen9a, a tftulo precario, era passado pela 
Camara Municipal de Coimbra'\ depois de serem analisa
dos os requisites e consideradas estarem preenchidas to
das as formalidades legais. 

A Habita(,;ao Social em Coimbra nos anos quarenta e 
cinquenta 

Hist6ria da implanta9ao 

As demoli96es na "Alta" da cidade, a necessidade de 
acabar com o bairro da lata da Conchada e do que restava 
do bairro degradado D. Manuel de Bastes Pina, levaram a 
constru9iio de bairros sociais, a partir da decada de qua
renta - embora se conhe9a a decisao da constru9iio do 
Bairro do Loreto nos anos trinta - para receber umas cen
tenas de famfl ias. Os bairros da Fonte do Castanheiro, de 
Celas, da Conchada, de Santa Clara e da Arrega9a foram 
destinados as classes mais modestas, enquanto OS bairros 
do Loreto, Marechal Carmona e da Cumeada tiveram como 
destinatarios a c lasse media. 

E ainda da decada de trinta a primeira iniciativa, em 
Coimbra, ao nfvel da habita9iio social , por intermedio de 
Fernando Bissaia Barreto 15

, com o Bairro do Loreto. Este 
empreendimento surge na sequencia de uma iniciativa do 
Presidente da Junta de Provincia da Beira Literal e a de
libera9ao e de 24 de Outubro de 1935. 0 Bairro apenas e 

'" Decreto Lei n• 43 485 de 3 de Abril de 1945. 
'-' Definido pelos Decretos Lei n• 36 212 de 7 de Abril de 1944 e 4 1 

532 de Fevereiro de 1958. 
" Nos termos do Art• 2 do Decreto Lei n• 35 I 06 de 6 de Novembro 

de 1945. 
1 ~ Presidente da Camara entre 1923 e 1926 e da Comissao Adminis

trati' a da Junta Geral do Distrito lan~ou obras de vulto, como a Mater
nidade Bissaia Barreto, 0 Portugal dos Pequenitos eo Bairro econ6mico 
do Loreto, entre outros. 

Genesee desenvolvime11to da habita~iio social em Coimbra 

inaugurado em 1941. As entidades que comparticipam nesta 
obra sao a Junta Distrital, o Estado e a Camara. 0 Bairro 
do Loreto e 6 mais antigo baiiTo econ6mico de Coimbra, 
nao sendo, no entanto, propriedade do Municipio. 

Este Bairro foi especialmente ocupado por funciona
rios publicos de rendimento medio, mas que reuniam as 
condi96es necessarias ao concurso de atribui9ao das casas. 
As rendas dependiam da dimensao do fogo e do ano de 
instalayiio do inquiline. Em 1941 as rendas correspondem 
a 61$, 75$ e 91$, respectivamente para as tipologias Tl, 
T2 e T3, constituindo-se como propriedade resoluvel, ou 
seja ao fim de 25 anos de pagamento de rendas o im6vel 
passa a ser propriedade do inquiline 

A Camara de Sa de Oliveira, seguindo o exemplo da 
Junta Distrital da Presidencia de Bissaia Barreto que tinha, 
em comparticipa9ao com a Camara, promovido o projecto 
do Bairro do Loreto, passa a ter uma grande interven9iio 
na constru9iio de habita96es sociais durante os vinte anos 
seguintes. 

Assim, em 1941, a Oimara Municipal de Coimbra 
expropriou urn terrene no Alto da Conchada, a quinta da 
Conchada, propriedade da St• Casa da Misericordia, para 
a constru9ao do bairro social destinado a albergar famflias 
pobres provenientes das barracas da Conchada e de urn 
predio rustico muito degradado (Casarao). A localizayao 
deste bairro e periferica, na altura da sua edificayiio. No 
entanto, e-o por pouco tempo. A partir dos anos 40, a 
industria e implementada oeste espayo da cidade, segundo 
a proposta de De Groer. Em 1942, a Camara manda cons
truir duas casas - as primeiras do Bairro - para alojar 
funcionarios do cemiterio (o coveiro e o guarda). Apenas 
em 1952 as casas estao terminadas e e possfvel proceder 
a sua distribui9ao (20 casas), sendo fixada uma renda entre 
110 e I 40 escudos. 

Os bairros sociais que sao edificados nestas decadas 
(quarenta e cinquenta) con-espondem, essencialmente, a 
necessidade de reinstala9ao da populayao desalojada em 
virtude das demoli96es levadas a cabo na Alta Coimbra, 
como ja foi referido anteriomente. A de mais debeis recur
sos econ6micos e realojada em casas modestas de dois ou 
tres quartos em bairros construfdos para o efeito: Bain·os 
do Alto de Santa Clara (4 famflias), da Lomba da Arrega-
9a (32 famflias), da Fonte do Castanheiro (1 00 famflias) e 
no Bairro de Celas (I 00 famflias). 

0 ano de 1944 marca o infcio do programa de constru
c;ao destas casas econ6micas '6. A Camara de Coimbra re
cebeu urn subsfdio estatal de mil contos e e autorizada a 

'" Segundo os Anais do Municfpio de Coimbra 1949-1959. op. cit., 
na sessao de Camara de 13 de Janeiro de 1955, vereador Dr. Cortes refere 
" ... Durante a presidencia do Dr. Sa de Oliveira e por virtude da cons
tru<;ao da cidade universiraria foi construfdo o bairro de Celas, a que 
se seguiram o da Fonte do Castanheiro, o da Conchada e o do Alto de 
Santa Clara", (p. 316). A mcsma obra refere-sc aos bairros sociais, prin
cipalmente nas paginas 18, 24. 30, 90, 132. 140. 158, 159. 166, 179, 198, 
239, 31 1, 321,329, 420. 

197 



Cademos de Geografia, n. o 17 

contrair urn emprestimo de seiscentos contos destinados a 
constru~ao de urn bairro social para albergar as famflias 
desalojadas. 

0 bairro das Sete Fontes (Celas) e o primeiro a ser 
construfdo. A proposta inicial e a constru~ao de casas 
desmontaveis de caracter provis6rio. No entanto as casas 
que sao conclufdas em 1947 sao construfdas em blocos de 
cimento, cal e areia, sendo uma estrutura pouco resistente 
e de fraca qualidade, rebocada no interior e no exterior. 
Das 100 casas econ6micas, com urn pequeno quintal de 
20m2, ficam conclufdas em 1947, 70 e apenas no ano 
seguinte e nomeada uma Comissao Tecnica para proceder 
a recep~ao da obra. Neste mesmo ano e construfdo no 
local urn ediffcio escolar. Em 1946 ja se constata que os 
pedidos de ocupa~ao das cern moradias, especialmente 
construfdas para receber os desalojados, ultrapassam em 
muito, o numero de casas construfdas. Por isso, a 27 de 
Novembro de 1947 "deliberou a Camara expropriar ami
gavelmente urn lote de 3050 m2 de terrene na Lomba da 
Arrega~a para edifica~ao de urn bairro de cern casas para 
as classes pobres" 17

• No ano seguinte o Ministerio das 
Obras Publicas atribui urn subsfdio de 1500 contos para a 
constru~ao de 100 casas que foram distribufdos por Celas 
(20) Conchada (30) e Santa Clara (50) 18• 

E, ainda, em 1944 que se principia o debate sobre a 
urbaniza~ao do Planalto do Calhabe, em terrenos perten
centes a famflia Bourbon, com a finalidade de edificar o 
Bairro Econ6mico do Calhabe destinada a classe media. 
As 284 casas inicialmente previstas, rapidamente passam 
a 392. Este bairro e conhecido, em 1949, por Marechal 
Carmona e, actualmente, por Bairro Norton de Matos. Tern 
vindo a assumir, desde a sua origem, uma posi~ao de 
destaque pela qualidade da habita~ao e pela renda elevada, 
apl icando-se a figura de renda resoluvel. 

0 bairro social de S. Jeronimo, situado na Cumeada 
(Olivais), e por isso conhecido tambem por Bairro da 
Cumeada, aparece tambem nos anos quarenta e, a seme
lhan~a do Marechal Carmona e o do Loreto, e de renda 
resoluvel. Tambem aqui as rendas sao elevadas: oscilam 
entre os 390$ e os 605$, valores consideravelmente supe
riores aos dos outros bairros sociais. A popula~ao que 
procm·a este bairro e constitufda por funciomirios publicos 
dos quadros mectios e altos do Estado sendo a principal 
razao de constru~ao deste bairro a de "propaganda" do 
Estado Novo. 

0 bairro da Fonte do Castanheiro nasce a partir da 
expropria~ao do terrene em 1947. Urn ano mais tarde sao 
entregues as primeiras cinquenta, das cern casas previstas, 
com renda fixa entre 100 e 120 escudos. 

0 bairro de Santa Clara e iniciado em 1952 e as oitenta 
casas sao atribufdas em 1953, ano em que e dada por 
conclufda a obra, sendo as rendas de 140 escudos. Este 

11 Ibid., p. 142. 
18 Ibid., p. 153. 
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bairro foi construfdo no terrene de uma antiga quinta afas
tada da cidade, podendo encontrar nas imedia~oes apenas 
o cemiterio e a estrada n° 341. 

Igualmente no princfpio dos anos cinquenta foi cons
trufdo o bairro social da Lomba da Arrega~a ( 100 casas), 
em terrene pertencente ao Eng° Carlos Bastos e a Maria 
Francisca Lobo Machado de Oliveira, na periferia sui de 
Coimbra, isolada do nucleo urbana. A constru~ao do bair
ro estende-se porum Iongo perfodo de tempo. Em 1959, 
segundo os Anais do Municfpio19, fica a saber-se que o 
Presidente da Camara da notfcia da escritura de aquisi~ao 
de cerca de 22 000 m 2 de terrenos na Lomba da Arrega~a 
destinados a construc;ao de novos bairros. Outros bairros 
sociais tinham sido ate entao construfdos nas imedia~oes: 
a oeste o da Fonte do Castanheiro, a leste o Norton de 
Matos. Os residentes, manifestaram alguma insatisfa~ao: 
para alem da distancia aos locais de trabalho e de consu
me (mercado, hospital, escolas, etc.) o pre~o da renda era 
elevado (230 escudos). 

Local de implanta~ao 

Os bairros sociais, aquando da sua implanta~ao, loca
lizam-se em sftios segregados em rela~ao ao centro da 
cidade e, por isso, distantes quer do local de trabalho quer 
do local de aquisi~ao de bens e servi~os (Fig. 1). Na en
volvente dos bairros, as unidades habitacionais mais 
pr6ximas sao areas rurais ou semirurais que nao possuem 
quaisquer equipamentos de apoio social (saude ou ensi
no). Talvez por isso tenham sido construfdas escolas pri
marias nos bairros do Loreto, Celas, Norton de Matos e 
Conchada. 0 comercio aparecia entretanto por iniciativa 
local, embora sempre com pouca expressao e, por vezes, 
ate de curta dura~ao. Excep~ao feita ao Bairro NOiton de 
Matos, onde progressivamente se foram instalando merce
arias, talhos, cafes, restaurantes, lojas de pronto a vestir, 
farmacias, conferindo a este bairro vida propria e indepen
dencia relativamente a cidade. S6 ap6s varias decadas e 
que estas areas sao inseridas na malha urbana, atraves do 
cosimento a area envolvente com auxflio da abertura de 
novos espa~os viarios e pelo surgimento de novas urbani
za~oes, quase todas posteriores aos anos setenta. Ap6s este 
esfor~o de adequada articula~ao com a restante malha 
urbana, estes bairros ganham acessibilidade atraves da 
possibilidade de usufruir de transportes publicos e, por 
isso de uma melhoria na liga~ao aos locais de trabalho e 
aos de servi~os publicos e privados. 

Do conjunto dos bairros sociais apresentados desta
cam-se, pela sua localiza~ao genetica o do Loreto e da 
Cumeada. No primeiro, a par das condi~oes do sftio, pri
vilegiado pela boa exposi~ao solar, juntam-sc as da posi
~ao, proximo da estrada nacional no 1 e o caminho de 

19 Op. cit. , p. 540. 



ferro. 0 da Cumeada foi implantado proximo de uma ar
teria que na epoca, e ainda hoje, e uma das mais prestigiadas 
da cidade (Avenida Dias da Silva), podendo usufruir, des
de a origem, da proximidade a cidade pela possibilidade 
de utilizadio dos transportes publicos. 

E interessante verificar que os pequenos p6los habi
tacionais, outrora isolados pelo afastamento a cidade e, 
por isso, afastados tambem dos equipamentos, tern vindo 
a ser valorizados estando hoje completamente inclufdos na 
malha urbana e ocupando mesmo sftios de privilegiada 
localiza9ao. 

Nlicleos Medievias 

Genese e desenvolvimento da habitariio social em Coimbra 

Tipologia dos Bairros 

As casas econ6micas pretendem reproduzir as diversas 
fun~6es da casa burguesa, mas a escala diferente, tendo 
como objectivo o de assegurar a equilfbrio econ6mico. 
Em virtude destes espa~os serem concebidos em fun~ao 
das possibilidades econ6micas dos seus futuros ocupantes, 
os bairros sociais em Coimbra distinguem-se uns dos 
outros, quer pela dimensao do fogo e qualidade dos mate
riais de constru~ao quer pela concep~ao urbanfstica da 
epoca (habita~oes individuais ou colectivas). Como e sabido 
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Cidade ate ao sec. XIX Limite da cidade em 1993 
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• Bairros Sociais dos anos 40 e 50 
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o regime celebrava o "Jar da famflia", preconizando a casa 
individual (moradia com quintal) a contrario aos predios 
(falansterios). 

Podemos distinguir tres tipologias que marcam os bair
ros sociais dos anos quarenta e cinquenta, em Coimbra: 

Tipologia 1- Casas em banda de urn s6 piso, com uma 
not6ria simplicidade e ate ruralidade, incluindo urn peque
no quintal. 0 tipo e qualidade dos materiais empregues 
revelam o cankter econ6mico da edifica~ao. A constru~ao 
e em banda, por vezes desenvolvendo-se em patamares, 
organizando-se geomorficamente. A habita~ao e consti
tufda por uma sala, dois quartos ou tres, uma casa de 
banho e uma cozinha A soma da area de constru~ao (34 
a 46 m2) e de quintal (entre os 122 e os 298 m2), totaliza 
urna area bruta que oscila entre os 157 e 354 metros qua
drados20. As casas eram atribufdas segundo a dimensao e 
composi~ao do agregado familiar. Existiam tres tipos (A, 
B, C), correspondendo ao tipo Tl, T2 e T3, para casais 
sem filhos, casais com filhos do mesmo sexo e casais com 
filhos de ambos os sexos, respectivamente. 

Os elementos de constru~ao predominantes sao o tijolo 
e o cimento, sendo a pintura exterior em tinta de tons rosa, 
branco e beije. Os materiais utilizados no chao consistiam 
geralmente num soalho de madeira nos quartos e na sala 
comum e cimento na cozinha e casa de banho. A simpli
cidade de constru~ao e a racionalidade de meios sao ca
racterfsticas destes ediffcios. 0 fogo desenvolve-se da 
periferia do lote para o seu interior. Os unicos elementos 
verdes destes espa~os sao os quintais ou pequenos espa~os 
ajardinados que sao o testemunho, embora escasso, da 
parcela inicial. Os espa~os verdes privados tern vindo a 
desaparecer dando Iugar a anexos ou ao crescimento da 
pr6pria habita~ao. Na generalidade, estas sao as caracte
rfsticas dos Bairros de Celas, da Conchada, da Fonte do 
Castanheiro, de )anta Clara e, ainda, as do Bairro do Lore
to. Este ultimo foi construfdo com particularidades, prin
cipalmente ao nfvel da execu~ao, que o distingue dos outros 
como, por exemplo, o revestimento exterior. 

A morfologia destes bairros e marcada por uma regu
laridade do tra~ado - planeado - , onde se inscrevem pe
quenas casas geminadas de urn piso, dando visibil idade ao 
caracter econ6mico da sua 01igem. Os bairros de Celas, da 
Fonte do Castanheiro, de Santa Clara e da Conchada sao 
replicas do bairro do Loreto embora se distingam elemen
tos de embelezamento neste ultimo que 0 diferenciam e 0 

enobrecem: os azulejos entre as janelas, os acabamnetos 
em tijolo burro em torno das janelas nas casas mais pe-

20 Estes valores correspondem ao Bairro da Conchada. No Bairro de 
Celas por exemplo cada habita~ao apenas tern 20m2 de jardim e quintal. 
No da Fonte do Castanheiro para alem dos tipos A e B existe ainda o tipo 
C que apresenta uma area de constrw;ao e area bruta diferentes (80 e 200 
me tros quadrados). No Bairro do Loreto as dimensiies da area construfda 
variam entre 35 e 63 metros para os T I e T3. 
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quenas ou ainda o friso que contorna a janela e a porta 
principal, nas casas de media dimensao. 

Tipologia 2- Casas que se desenvolvem em dois pisos 
(geminadas ou em banda). As habitac;:oes sao de planta 
rectangular em dois pisos que se interligam por uma esca
da interior em madeira, evidenciando uma segrega~ao da 
zona Intima (os quartos) em rela~ao ao resto da habita~ao 
e mesmo ao exterior. 

Existem tres tipos de habita~oes com caracterfsticas 
diferentes combinando as classes A (famflias com menos 
possibilidades econ6micas)21 , B e C22• Verifica-se uma or
ganiza~ao racional entre espac;:o publico e privado. Nesta 
tipologia incluem-se os Bairros Norton de Matos e o da 
Cumeada. A malha urbana esta fortemente relacionada com 
a tipologia da habita~ao. No primeiro as habita~oes de 
maior dimensao alinham-se ao Iongo das principais vias 
de circula~ao bern como nas pra~as/espa~os verdes; no 
bairro da Cumeada as edifica~oes obedecem a topografia, 
aproveitando os suaves declives e mantendo rela~oes de 
distancia com a rua e entre as pr6prias casas. A organiza
~ao das ruas transmite uma grande interioridade aos Bair
ros, relevando este caracter nao s6 na maneira como se 
implanta a casa na parcela de terreno (recuada em rela~ao 
a rua) como na forma como se efectua a entrada (por 
vezes, lateralmente). As dimensoes das habita~oes sao 
generosas e bern iluminadas, os espa~os verdes e o afas
tamento a rua e entre casas confere a estes espa~os qua
lidade, privacidade e conforto. 

Tipologia 3 - Blocos de casas em banda alinhados ao 
Iongo da rua ou recuados relativamente a esta. Os quatro 
blocos obedecem ao mesmo projecto e contam-se 96 apar
tamentos em cada urn. 0 ediffcio e de cinco pavimentos, 
composto por cave, res-do-chao e tres andares. Cada blo
co, contem tres entradas, que distinguem tres sectores do 
ediffcio. Cada sector e servido por uma caixa de escadas, 
com pavimento em marmorite e corrimao de madeira e 
ferro que faz a distribui~ao para a area direita e esquerda 
do ediffcio. Cada apartamento tern quatro assoalhadas num 
total de sete divisoes (tres quartos, sala, cozinha, marquise 
e casa de banho) que ocupam uma area de constru~ao de 
48 metros quadrados. Esta tipologia e visfvel no BaitTO da 
Lomba da Arrega~a. Nao existem espa~os verdes privados 
ou publicos. 

Altera~oes a casa 

Devido a falta de espac;:o, a planta original tern vindo a 
sofrer grandes alterac;:oes na maioria das casas dos baiiTos. 
A constru~ao de divisoes anexas nas traseiras e pratica ge
neralisada. As obras sao feitas gradualmente ao Iongo dos 

~ · Este tipo nao aparece no Bairro da Cumeada. 
22 Este tipo apenas aparece no Bairro da Cumeada. 



anos, mais de acordo com as possibilidades econ6micas 
do que com as necessidades reais e sentidas pelos inqui
linos. A prioridade na reconstruc;:ao tern sido a do melho
ramento da qualidade da habitac;:ao atraves, principalmen
te, da introduc;:ao da agua quente na cozinha e casa de 
banho, da construc;:ao de armarios e bancadas na cozinha, 
pavimentos e revestimentos ceriimicos na casa de banho e 
cozinha, seguindo-se a construc;:ao de quartos complemen
tares, sala, arrecadac;:oes e, por ultimo, garagem. 

Recentemente, a Camara tern vindo a autorizar, em 
alguns bairros sociais, a construc;:ao de urn segundo piso, 
por exemplo no Bairro de St" Clara. Casos houve em que 
se procedeu a ampliac;:ao quer pela execuc;:ao de caves quer 
pela alterac;:ao total das coberturas e consequentemente o 
aproveitamento do s6tao ou ainda o avanc;:ar da habitac;:ao 
sobre as traseiras e os espac;:os verdes privados, alterando 
consideravelmente a volumetria. Foram, ainda, encontra
dos cases de alterac;:ao completa da estrutura inicial, ap6s 
a destruic;:ao da casa primitiva, nos Bairros do Loreto e 
Norton de Matos. Noutros casos, como por exemplo os 
Bairros da Fonte do Castanheiro, de Celas e da Conchada, 
apesar das alterac;:oes, 0 alc;:ado inicial e preservado, man
tendo a unidade dos bairros. 

Tern vindo a verificar-se ser a exiguidade das casas, na 
planta original, uma das causas para que tenham sido le
vadas a cabo a maior parte das alterac;:oes na estrutura. 

A maier parte das alterac;:oes efectuadas revelam a uti
lizac;:ao de materiais novos e, por isso, diferentes dos ori
ginais. A colocac;:ao de estores, as portas e janelas em 
alumfnio, os azulejos ou as forras em pedra de xisto ou 
tijoleira de baiTo ou ainda a aplicac;:ao de marmores de 
fraca qualidade sao alguns dos exemplos que sao visfveis 
nos baiiTos sociais de maier dinamismo construtivo. Se 
percorrermos o BaiiTo Norton de Matos dificilmente po
demos observar o reboco liso pintado em amarelo, ocre ou 
rosa a as janelas em madeira com caixilhos de guilhotina 
pintados de branco com portadas de ripas em castanho, 
imaoem do baiiTo nos anos 50. 

? nos bairros de renda resoluvel que as alterac;:oes sao 
mais evidentes e com mais hist6ria podendo talvez con
cluir-se que a propriedade da casa incentivou, em grande 
medida, a concretizac;:ao das mesmas.. As outras casas, 
que inicialmente eram de renda e entregues a titulo preca
rio, tern vindo a ser postas a venda pela Camara nos ulti
mos dez anos, a prec;:os baixos (de 300 a 400 contos na fa
se inicial, anos oitenta). Excepc;:ao feita ao Bairro de Ce
las, unico conjunto que nao foi oferecido aos seus inqui
linos, em vi1tude da sua localizac;:ao de excelencia: pr6xi
ma de uma das areas mais diniimicas da cidade e onde o 
prec;:o do solo atinge valores que sao dos mais elevados na 
cidade de Coimbra. Talvez por esse facto seja neste bairro 
que se observam menos melhoramentos nas casas e con
sequentemente menos alterac;:oes a estrutura inicial e e 
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tambem onde a populac;ao apresenta mais queixas relati
vamente a qualidade e conservac;:ao do alojamento. 

Conclusao 

0 Estado Novo deu grande enfase ao seu papel de 
promotor de habitac;oes considerando estas com a dupla 
func;ao ideo16gica-polftica e simb6lica do regime: os bair
ros das "casas econ6micas" sao construfdas por todo o 
pais pela Administrac;:ao Central, que assentara a promo
c;:ao progressivamente na estrutura corporatiYa do regime. 

Grande parte das "casas econ6micas" visaram realojar 
a populac;:ao da "Alta" de Coimbra. Apenas uma pequena 
parte se inscreve no realojamento de pessoas que viviam 
em barracas ou casas degradadas. Pode entao compreen
der-se que estes bairros, no seu infcio, nao trouxeram uma 
melhoria substantiva das condic;:oes de habitabilidade ou 
de vida ou ate na concretizac;:ao de urn sonho para o qual 
sao dirigidos todos os esforc;:os de reestruturac;:ao de des
pesas e de consumos de grande parte da populac;:ao que os 
foi ocupar. Talvez a distiincia - ap6s cinquenta anos - se 
possam perceber que os efeitos de perda de identidade do 
espac;:o de sociabilidade e de convfvio, o isolamento social 
e espacial, a inteligibilidade da casa e a exiguidade do 
espac;:o habitavel tenham marcado profundamnete estas 
gentes. Ap6s cinco decadas apenas em alguns as lembran
c;:as retratam esses quadros. Outros, os que ja nasceram no 
"novo bairro", apropriaram-no e hoje mui to dificilmente o 
querem deixar. 

Se exepctuarmos os bairros da Cumeada e o Norton de 
Matos, as habitac;:oes eram de fraca qualidade e muito pouco 
confortaveis, quer pela exiguidade das dimens6es que as 
caracterizavam quer pela baixa qualidade dos materiais 
empregues na construc;:ao. Para alem disto, estes baiiTos 
ficavam implantados em espac;:os perifericos a cidade, 
completamente isolados de tudo, rodeados de pinhais, sem 
meios de transporte e sem qualquer tipo de comercio ou 
de servic;:os (a excepc;ao das escolas primarias). 

As areas de construc;:ao eram reduzidas e o numero de 
pessoas por alojamento elevado. Como curiosidade, a me
dia e de 8,46m2 por pessoa (por exemplo urn t4 com 60 
a 63 m2 pode alojar 8 pesssoas). 

Devido a melhoria do nfvel econ6mico e ao facto da 
maier parte dos moradores ter adquirido a habitac;:ao, tern 
vindo a ser introduzidas alterac;:oes consideniYeis quer ao 
nfvel dos materiais quer da area construfda, resultando, 
quase sempre, uma melhoria da qualidade da habitac;:ao. 
No entanto, o que por vezes nos e dado observar e que as 
obras que tern sido levadas a cabo ao Iongo dos ultimos 
anos, por inexistencia de acompanhamento tecnico e por 
falta de sensibilidade dos residentes, tern resultado na 
descaracterizac;:ao dos bairros. 
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