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RESUMO 

Neste texto pretende-se, de forma sucinta, dar uma ideia da concepc,:ao 
e metodologia utilizadas na preparac,:ao do novo Plano Geral de Urbanizac,:ao 
da Cidade do Porto. 

Destinou-se a apresentac,:ao na Conferencia de Valencia (Espanha) que, 
sob a egide do Cooselho de Cooperac,:ao Cultural e da Conferencia Permanente 
dos Poderes Locais e Regionais da Europa, do Conselho da Europa, se realizou de 
28 a 30 de Abril de 1987. 

0 autor, que participou desde o inicio em todos os trabalhos como assessor 
cientifico, procura por em destaque, a partir da filosofia de base do planeamento 
urbanistico definida pelo urbanista-coordenador, os conceitos fundamentais, 
parametres de comparac,:iio e as correlac,:oes entre os dados de base, enfim, os 
diversos metodos, processes e tecnicas - varios deles inovadores - afinados 
e postos em pratica ao Iongo de todo o seu desenvolvimento. 

RESUME 

Dans ce texte, d'une fac;on tres succinte, on pretend donner une idee de Ia 
conception et de Ia methodologie utilisees dans les travaux preparatoires du 
nouveau Plan General d'Urbanisation de Ia Ville du Porto. 

(*) Texto apresentado a Conferencia de Valencia (Espanha), realizada sob a egide do 
Conselho da Cooperac,:ao Cultural e da Conferencia Permanente dos Poderes Locais e 
Regionais da Europa, do Conselho da Europa, 28-30 de Abril, 1987. 
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11 fut prepare pour Ia presentation a Ia Conference de Valence (Espagne) 
laquelle, sous l'egide du Conseil de Co-operation Culture! et de Ia Conference 
Permanente des Pouvoirs Locaux et Regionaux de !'Europe, du Conseil de 
!'Europe, se realisa du 28 au 30 Avril 1987. 

L'auteur, qui participa, des le debut, a tous les travaux comme assesseur 
scientifique, cherche a mettre en evidence, partant de Ia philosophic de base 
de Ia p!anification urbanistique defini par l'urbaniste-co-ordonateur, les concepts 
fondamentaux, les parametres de comparaison, les correlations entre les donnees 
de base, enfin, les divers methodes, procedes et techniques - don! plusieurs 
innovateurs- mis au point et mis en oeuvre tout au long du processus. 

ABSTRACT 

The purpose of this text is, in a concise way, to give one idea of the con
ception and methodology used in the preliminary to the new General Plan of 
Urbanization of Oporto. 

Intended to be presented at the Conference of Valence (Spain) which, 
under the aegis of the Council for Cultural Co-operation and of the Standing 
Conference of the Local and Regional Authorities of Europe, of the Council 
of Europe has been occured at April, 28 to 30, 1987. 
The author, who as scientific assessor, has participated in all the works, since 
the beginning, try to put emphasis to the urban planning basic philosophy, 
defined by the urbani5t-co-ordinator, the fundamental concepts, the parameters 
of comparation, the correlations between the data bases, finally, the various 
methods, processes and technics - many of then innovative - tuned up and 
set up, along all his development. 

TNTRODU<;AO 

As multiplas tarefas, estudos, ensaios e trabalhos do planeamento urba
nistico e, na sequencia, a pnitica da implementac;:ao do resultado final, 
demonstram simultaneamente dois aspectos fundamentais a considerar. 
0 primeiro a reter diz-nos que nao ha planeamento urbanistico - por mais 
sofisticadas que sejam as tecnicas usadas - que resolva em absoluto os 
problemas que sao razao mais que suficiente para que aquele se fac;:a. 
0 segundo, diz-nos que nao ha. planeamento urbanistico que- por mais 
perfeito que seja - de os resultados esperaveis, se nao resultar finalmente 
de uma decisao politica claramente assumida e, com esse cunho, possa inte
grar-se sem duvidas, com forc;:a de lei, no quadro juridico que rege uma 
sociedade nacional num Estado de Direito. 

Assim, uma primeira Iic;:ao a tirar ensina-nos que o planeamento urba
nistico nao pode nunca ser um exercicio academico, mesmo, como e 6bvio, 
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no born sentido da palavra. Antes pelo contrario, em si mesmo, e, ou devera 
ser, urn exercicio de criatividade aplicavel, verosimel, com forte componente 
juridica, que deve partir de, e consagrar, uma filosofia do «existir em socie
dade», enfim, ao mesmo tempo suficientemente firme e clara para ser aceite 
e desejavel de cumprir como tal, mas suficientemente flexivel para nao vio
Ientar imperativamente os direitos e liberdades dos individuos da mesma 
sociedade. Um planeamento urbanistico teni pois como finalidade, regu
lar o exercicio da frui~;ao legitima de valores, tanto materiais como culturais, 
com incidencia particular no complexo das dinamicas existenciais de rela~;ao 
entre os diferentes grupos sociais - da familia a empresa - nos seus quadros 
espaciais de suporte e funcionalidade, adequados as necessidades dos indi
viduos e dos grupos, segundo padroes de qualidade de vida nao so desejaveis 
como exigiveis. 

Por outras palavras, e para alem de outros considerandos, existe uma 
razao moral na propria essencia do planeamento. 

Assim, no caso concreto, a ac~;ao do G.P.U., marcada por aqueles pres
supostos, e ainda a resultante da sua previa consagra9ao no proprio clau
sulado contratual que obedeceu a caracteristicas ineditas. Por um !ado, 
urn departamento da Camara Municipal foi expressamente criado para 
duas fases distintas da resposta: 1.a, a fase de planeamento; 2.11, a fase 
da sua implementa~;ao. Por outro, a contrata9ao de urn urbanista-coor
denador com o seu corpo de assessores e especialistas, o qual, para a 1.11 fase 
e nos termos expressos e na estrutura departamental anteriormente referida, 
embora nao sendo funciom1rio do departamento (GPU), se obriga a dirigir, 
executar e fazer executar e apresentar sob diversas formas. os sucessivos 
trabalhos, tarefas e pe9as previstas (Relatorios, Pianos de Op9ao. Propostas 
de Plano e Plano Definitive) 

A segunda fase, de implementa9ao do Plano resultante, nao esta regu
larizada no contrato mas, naturalmente, apos finalizada a 1.11, deve ser con
siderada por quem de direito. Como forma inedita, os trabalhos previam 
duas vertentes fundamentais a saber: a I.a, a que chamamos de informarao 
mutua, consiste na preocupa9ao de manter uma participa91io continua dos 
proprios utentes- os municipes- atraves de contactos, esclarecimentos, 
sessoes de ausculta~;ao das necessidades, exposi~;oes, etc., com o apoio das 
estru.turas sociais em que se inserem, particularmente Juntas de Freguesias, 
Associa9oes de Moradores e outras de que se reconhecessem os meritos e 
condi9oes de representatividade; a 2.a, a que chamamos de dialogo continuo, 
entre os tecnicos e os membros da Camara Municipal, isto e, os eleitos, res-
ponsaveis pela decisao politica e administrativa da cidade. -
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Por outro !ado ainda, tudo foi precedido de urn Relatorio de Situa~iio, 
que consistiu num cuidadoso diagnostico, ao qual se seguiram fases clara
mente defi nidas, como adiante se dira. 0 Relatorio de Situa~iio mostrou 
para o intervale da vigencia do ultimo Plano Director, conhecido pelo nome 
do seu criador, Plano Auzelle, e o memento da entrada em vigor do con
trato, as diferenc;as entre os dois tempos considerados - 1962 e 1979 -, 
a inadequac;ao, ou nao, das medidas entretanto tomadas, enfim, todas as 
dimensoes da evoluc;ao entre o estado da Cidade de entao e as do memento 
de . referenda. Competiu ao Executivo da C.M.P. a sua apreciac;ao e a 
sequente decisao de entender, ou nao, que havia conformidade entre o pre
vista e o realizado. Uma vez demonstrada a inconformidade e as suas 
causas, competiu a Oimara decidir - decisao politica, naturalmente - do 
interesse, ou nao, de fazer urn novo planeamento para efeitos de recuperac;ao, 
transformac;ao e conformiza<;ao do partido urbanistico tornado com a imagem 
da Cidade que se pretendia. Posto isto, passado algum tempo e de acordo 
com o clausulado, foi apresentado o chamado 1.0 Relatorio de Progresso, 
cuja finalidade (resultante do novo contrato sequente a decisao de novo 
esforc;o de planeamento) foi a de apresentar a filosofia fundamental da ac<;ao 
planeadora, os conceitos basilares sobre os quais tudo o demais se alicer<;aria 
e ainda os elementos necessaries que, quer dos Servi<;os Camararios, quer 
para a estrutura<;ao do proprio G.P.U. , seria precise que fosse decidido 
pelo Executive Camarario. Circunstancias particulares, neste capitulo, atra
saram fortemente a compreensao destas necessidades e consequentemente 
originaram urn Iongo adiamento desta fase, obrigando a que o G.P.U. e o 
seu urbanista-coordenador e os assessores tivessem que suprir a indecisao 
havida para ser possivel, por exemplo, beneficiar da oportunidade de apro
vcitamento da preparac;ao e resultados dos Recenseamentos de 1981 t. 

Passadas estas vicissitudes, finalmente, foi possivel passar a fase seguinte, 
isto e, a apresenta<;ao do chamado Plano de Op~oes, o qual refiecte, em 
virtude da larga serie de trabalhos analiticos com base nos levantamentos 
sobre o terrene 2, os resultados cruzados dos Recenseamentos da Popula<;ao 

1 Pertenci em representa9i:io da C. M.P. ao Grupo de Trabalho para apoio aos Recen
seamentos de 1981 o qual organizou o que dizia respeito a cartografia de referencia para 
os trabalhos do inquerito de base. Nesse Grupo foi decidido que Lisboa e Porto tives
sem urn tratamento diverse, isto e, que o inquerito pudesse ser referenciado ao nivel do 
«quartei riio». 

2 Os levantamentos directos niio obtiveis pelo Recenseamento, exaustivamente fei
tos com o precise auxilio dos alunos de Geografia dos ultimos anos da Faculdade de Letras 
do Porto. foram os seguintes: ocupa9iio funcional e residencial dos espa9os construidos, 
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e Habita~ao, a nivel de «quarteirao», os inqueritos e exaustivos aproveita
mentos da documenta~ao de registo, e sequentes ensaios e simula~oes, nao 
s6 o conhecimento do suporte fisico urbano, atraves de mais de oito dezenas 
de indicadores (areas, popula~ao, e os cruzamentos areas-popula~ao, areas
-func;:oes, etc), mas ainda as suas rela~oes funcionais com o sistema viario 
de circula~ao e transporte (complei~ao de vias, problemas de aparcamento, 
cargas e descargas, fluxos e fluidez, rela~oes transportes colectivos-transportes 
privados, etc). 

Aspectos hist6ricos, sociol6gicos, demognificos, de patrim6nio cultural, 
turisticos e outros mais, foram sucessivamente sendo analisados, medidos, 
confrontados, podendo dizer-se que numa busca de visao holistica da cidade 
nas suas dinamicas pr6prias, internas e de rela~ao com os espa~os envol
ventes, como capital regional e polo de compensa(:iio no espa~o portugues. 

De todo este esfor~o resultou o documento acima referido - o Plano 
de Opr;oes - que, mediante analise e discussao com o Executive Camarario, 
acabou por ser, com as considerac;:oes e alterac;:oes feitas, aprovado por ele 
e definido como Opf:oes Politicas, isto e, foi transformado num documento 
de expressao politica, base fundamental ou guia da expressao do esforc;:o 
politicamente assumido pela Camara no relativo a sequente fase de prepa
rac;:ao da Proposta do Plano. De facto, apoiado naquele documento orien
tador- Opf:oes Politicas -, o G.P.U. apresentou, de acordo com o con
trato, a sua Proposta do Plano, ainda sob uma forma justificativa, que 
submeteu, mais uma vez, como era devido, a apreciac;:ao do Executivo 
Camarario. Discutida com este e obtidas as criticas e recomendac;:oes, 
finalmente expressas em documento, numa fase final prepara-se e sera em 
breve apresentado oficialmente em obediencia ao contrato, em I de Junho, 
o Plano Geral de Urbanizac;:ao da Cidade do Porto, susceptive! de ser trans
formado em Plano Director Municipal da Cidade do Porto. 

CONCEITOS FUNDAMENTAlS E ELEMENTOS DE BASE 

Naturalmente todo este esforc;:o nao deixou de ter as suas vicissitudes e 
problemas. A tenacidade e a persistencia vasadas na crenc;:a objectiva nos 
metodos e prop6sitos acabou por fazer vingar 0 que poucos - embora 
fieis - acreditavam que pudesse suceder. 

n. 0 de pavimentos, ocupa~es fixas de aparcamento. Mais tarde foram feitos inumeros 
levantamentos sobre as caracteristicas fisicas dos arruamentos: comprimentos, larguras, 
tipos de piso, passeios, ocupa¢o definida ou niio de aparcamento, perfil longitudinal e 
ainda, contagens de fluxos, origens-destino da utiliza¢o, etc. 
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Alguns conce1tos fundamentais foram implicitamente retidos pelos 
pr6prios fundamentos filos6ficos do planeamento. 0 urbanista-coorde
nador, Prof. Duarte Castel-Branco escreveu assim, definidoramente sobre 
as inten9oes: « ... assegurar os alcances politicos que gatantam as exigencias 
de uma qualidade de vida que as gera9oes futuras reclamam no enquadra
mento de uma funcionalidade- correcta e ao alcance das economias -, 
de uma organicidade social propiciadora de urn relacionamento harm6nico, 
por fim, numa equidade disciplinar coerente e eficaz. S6 assim o Planea
mento Urbanistico ultrapassani os meros e falaciosos exercicios ludicos 
exploradores da ingenuidade cienti:fica que em permanencia mais nao sao 
que instrumentos na mao de tecno-burocratas ao servi9o de interesses espe
culativos, dissociados do bern comum». 

Destas palavras decorrem e convem reter alguns conceitos fundamentais . 
A disciplina da frui9ao do solo num Estado de Direito s6 6 possivel pela 

clarifica9ao e estrutura9ao fundamental da lei de ocupa9ao do solo. No 
planeamento efectuado no G.P.U. depois de exaustiva analise da situa9ao, 
a adop9ao do conceito de coeficiente de ocupa~fio do solo ( c.o.s.) 3 tor-

8 

3 Diz assim o Regulamento integrado no Plano: 

I. Entende-se por coeficiente de ocupa~o do solo, para efeitos do presente regu
lamento, o volume construido efou construivel por metro quadrado de terrene. 

2. A edificabilidade global maxima de cada parcela fica em concreto subordinada 
a todas as disposi9iles do presente Regulamento. 

3. 0 volume global construido efou construivel compreende as paredes, os pavi
mentos, as varandas de qualquer natureza, total ou parcialmente cobertos, e 
os anexos destinados a estacionamentofrecolha de veiculos autom6veis, nos 
termos dos n.09 2 e 5 do Art. 8.0 , as chamines e os elementos e as saliencias com 
exclusive fim decorative. 

4. Sem prejuizo do disposto no n.0 2 do Art. 17.0 , o coeficiente de ocupacyao do solo, 
na area do Plano, determina-se pela forma seguinte: 

a) Os terrenos ou as partes de terrene localizados nas faixas compreendidas 
entre os limites das vias publicas pavimentadas e as linhas paralelas a estas, 
a distancia de 30 m, determinam o volume maximo de constru9ao de 5 m3fm2; 

b) Os terrenos ou as partes de terrene restantes determinam um volume maximo 
de constru9ao de 2,5 m3fm2, adicionavel, quando for o caso, ao volume 
maximo determinado nos termos da alinea anterior. 

5. 0 coeficiente de ocupa9iio do solo calcula-se com base nas vias publicas cxis
tentcs a data da interposicyao do pcdido de licenciamento. 

6. Corri except;ao das vertentes abruptas sobre o rio Douro, as areas dos terrenos 
serao medidos em projec91io zenital. 

Os niveis maximos do coeficiente de ocupacyao do solo decorrem da analise 
comparativa com outros ocorrentes indicadores, tais como, a capitacyao volu-



nou-se urn elemento basilar da definic;:ao do futuro urbano da cidade. 
Aquele, expresso em m3fm2, encontra no respeito por diversos padimetros 
habitacionais de qualidade de vida uma significativa forc;:a orientadora pois 
se conjuga com os demais (niveis de equipamento e de infraestruturas), 
susceptiveis de permitir uma gestao urbanistica dos espac;:os citadinos, sua 
correcc;:ao e sua evoluc;:ao, sem todavia coartar o direito legitimo dos proprie
tarios privados ou publicos dos terrenos, nem a criatividade dos Arquitectos, 
permitindo dar, porem, uma forte tonica humanista, harmonica, equilibrada 
e saudavel as condic;:oes de vida dos municipes. 

Por outro !ado as complexas relac;:oes dinamicas entre os espac;:os (cons
truidos, de circulac;:ao e verdes) e as func;:oes e suas indiferenc;:as, ou nao, 
as acessibilidades geral efou especifica , sao susceptiveis (como acabou por 
se verificar no caso vertente) de impor uma certa orientac;:ao aquilo que, 
na literatura da especialidade se chama ja consagradamente zonamento. 
A estrutura programada e proposta como desejavel para o sistema viario 
da cidade, com o seu racional equilibrio baseado na optimizac;:ao da matriz 
da sua complexa utilizac;:ao, de que resultou urn esquema hierarquizado de 
acordo com a respectiva compleic;:ao fisica (perfis, direcc;:ao, tipo de pavi
mento, suporte funcional do espac;:o construido confinante, etc.) e do seu 
estatuto 4, revelaram urn certo novo fundamento para o proprio zonamento. 
Daqui resultou urn modele nao ligido, como algumas grelhas te6ricas de 
relac;:ao preconizam, isto e, em vez da definic;:ao de areas de ocupac;:ao com 
base e padroes de utilizac;:ao, mostrou-se mais conveniente estabelecer, ou 
melhor, considerar intervalos-padrao, corrigidos ou a adoptar em func;:ao 
dos niveis de aptencia de espac;:o, e estes, como e obvio, em func;:ao das carac
teristicas em si mesmo evolutivas, dos niveis socio-economicos e socio-cul
turais das populac;:5es. Aquilo a que veio a chamar-se unidades de ordena· 
mento habitacional, correspondeu as chissicas zonas habitacionais, e sao 
areas cuja caracteristica fundamental e a de se lhes reconhecer uma predo-

metrica, as relac;;oes composic;;iio numerica media das familias e n.0 medio de 
familias por alojamento ou ainda numero de quartos por pessoa e por familia, etc. 
Por outro !ado, a «rnedic;;iim> das necessidades em equipamentos sociais e econ6-
micos pem1ite ainda, confrontado com as necessidades em infraestruturas chegar 
a intervalos-padriio que sao exprimlveis atraves do suporte basilar, isto e, a volu
metria .construida que os permite realizar. 

4 A hierarquizac;;iio viaria que se relaciona com a rede viaria e sistema de transportes 
estudado e proposto, reconhece sete nlveis cujas caracterlsticas e consequentes estatutos 
se baseam nas fum;oes, transportes colectivos que suportam e tipo de triinsito, bern como 
nos respectivos perfis fisicos. 
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mmaucia da ocupa9ao residencial e a defini9ao territorial do seu ambito 
e marcadamente resultante de vias de grau hierarquico elevado, em prin 
cipio criadoras de situa9oes, nao de isolamento, mas de importante cons 
trangimento dos movimentos dos residentes, pelo que, em principio e logi
camente, a harmonia das suas condi9oes de vida depende fundamentalmente 
da capacidade de resposta localizada no seu ambito a maioria das necessi
dades dos residentes. Procura-se assirn minimizar o dispendio de esfo190 
nas desloca9oes e aumentar com isso a fiuidez dos trifegos. Para alem dos 
espa9os defiaidos como estas u.o.h. ba. ainda unidades de ordenamento espe
cfjico onde por defini9a0 0 que predorninam sao ocupay5es nao residenciais 
mas funcionais, em muitos dos casos claramente marcantes (industria, circula
yao e transportes, desportos, verdes ou verdes-culturais: de ensino, etc.). 
Estas. pela especificidade das ocupa9oes tern outro tipo de rela9oes e de 
defini9ao dos nexos internos e externos. 0 tratamento e os parametres dos 
intervalos de acyaO sao diversos. 

A estrutura semi-radio-concentrica do plano urbano da cidade, histo
ricamente estabelecido e s6 no nosso seculo alterado (cria9ao da ponte rodo
viaria da Arrabida) deu a rede urbana de circula9ao urn forte cunho seme
lhante, quer a compleicao funcional (localizayaO da «baixa» OU «centro de 
fun9ao regional» na imediata confiuencia das vias aferentes), quer aos per
curses de atravessamento do aquem-Douro para Sui e no sentido inverse, 
quer ainda, intraurbanos, fazendo-os quase todos passar pelo centro da 
cidade, e isto num quadro de quase imobilidade secular dos tecidos e do 
aumento progressive dos meios de t.ransporte mecanicos e autom6veis. 
No sistema agora proposto -- e que pressupoe uma forte componente de 
ac9ao pedag6gica, entre outras - a cidade aparece claramente dividida 
em tres areas fundamentais, a saber: a area central, confinada pelo anel 
de dissuayao de atravessamentos; a area peri-central, confinada entre a via 
de cintura interna e a area central; finalmente, a area periferica confinada 
entre a v.c.i. e o Douro, o Atlantico e os limites secos do concelho do 
Porto. Na area central constituida por tres sub-areas, as u .o.h. L1, L2 e L3, 

as duas primeiras participam das suas caracteristicas fundamentais mas a 
ultima, a L3, dado o seu forte peso funcional particular, poderia ter uma 
classificayao de u.o.e. que s6 nao se lhe da, pela orientayao que o plano 
prescreve no sentido de evitar a sua desertifica9a0. Resumindo, podemos 
considerar do is aspectos fundamentais decorrentes de conceitos basil ares: 
sistema riario hierarquizado e com estatutos especificos orientadores e pro
positores de esquemas de utilizayao interna e 4e rela9oes externas, que pre
viligiam o nao atravessamento interne e regional pela area central e disci
plinam o uso privado do transporte nos espayos do nucleo em favor da 

10 



fluidez do transite dos transportes colectivos e moralizam a utiliza9ao dos 
espa9os de aparcarnento; zonamen to marcado pel a estrutura e estatutos do 
sistema viario hierarquizado e sua defini9ao como unidades de ordenamento 
habitacionais e especificas. 

ASPECTOS METODOL6GICOS E TECNICOS 

Como e compreensivel, as tarefas de planeamento sao multiplas, e as 
tecnicas que dominam OS variados dados que Vao desde OS fisico-naturais, 
ate as componentes historicas, sociologicas, econ6micas, culturais, demogra
ficas, juridicas, etc., sao tambem muito diversificados. Naturalmente um 
instrumento de referencia espacial imprescindivel sao as plantas de base nas 
diferentes escalas de analise. Este foi um vasto campo de quase insano labor 
pela morosidade da obten9ao de cartas actualizadas ou dos esfor9os de actua
liza91io com trabalhos de campo e observa9ao de fotografia aerea de visao 
estereoscopica. 

Neste capitulo o G.P.U. foi mesmo for9ado a fazer, em tempo recorde, 
toda a cartografia de base de cobertma da cidade a escala de 1/5000 (para 
o conjunto dos «quarteir5es» dos territ6rios de cada uma das 15 freguesias) 
e, a escala 1/1000 (para cada um dos mais de 1800 «quarteiroes») que serviu 
de base aos Recenseamentos da Popula91io e da Habita9ao de 1981. Todavia, 
com este esfor90 foi possivel ao G.P.U. obter - como ja se referiu - uma 
preciosa informa9ao que, somada e cruzada com os dados dos levantamentos 
directos das ocupa9oes funcionais dos espa9os construidos e ainda das medi-
95es de areas e volumes, atinge um acervo de cerca de 100 variaveis por 
«quarteirao», acumulados sequentemente para o nivel da Freguesia, (autar
quia sub-concelhia com defini9ao politico-administrativa e territorial) e, 
depois, para 0 nivel da proposta de zonamento, isto e, 0 das u.o.h. e 
as u.o.e. 

Acres9a-se ainda a esta base de dados demognifica, de suporte fisico em 
geral e de caracteristicas funcionais (unidades funcionais por funfoes cen
trais) e de configura9ao tipol6gica de habitat, todo o conjunto de dados 
de caracteriza9ao da rede viaria (inventaria91io exaustiva de todos os nos 
e arcos, dimens5es longitudinais e transversais, caracteristicas de constru9ao, 
declives, etc, tipologia de utiliza9ao e sentidos, ocorrencias normais de apar
camento e das necessidades de carga e descarga, sistemas de transportes 
colectivos com os valores de ocorrencias e muitos outros dados de base 
para a compteensao das dinamicas pr6prias e suas situa96es de adequa9ao 
ou inadequa91io ). 
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Este acervo enunciado e o seu tratamento nao seria porem, utilizavel 
e feito, sem se poder dispor de urn sistema rapido, munido de suficiente 
capacidade de armazenagem e de tratamento e enfim, versatil. Tudo impos 
a introdu9ao de uma informatiza9ao compatfvel. A visao dessa introdu9ao 
nao se confiou porem as necessidades imediatas, multiplas e ate de contrac9a0 
diversa do tempo disponivel. Apontou tambem para o futuro do proprio 
Plano, para a propria gestao e avalia~ao correctora a fazer-lhe, de acordo 
com o sentido da sua filosofia, isto e, o da sua periodica (cinco em cinco anos) 
avalia9ao e revisao adaptadora. 

Uma assessoria que se desdobrou tambem em consultadoria especial 
de informatica nao so estruturou o sistema informatica que se instalou como 
criou e adaptou urn importante «software» para as diferentes tarefas, e ini
ciou nas tecnicas de uso o conjunto de funcionarios necessaries. 

A versatilidade do «hardware» escolhido e a sua grande compatibilidade, 
permite ainda atraves dos anexos (impressoras, plotters, mesa digitalizadora, 
maquina de escrever acopulada com processamento de textos) a possibili
dade de suprir em parte as faltas do pessoal necessaria para o conjunto dos 
trabalhos. 

CONCLUSAO 

Sendo esta comunica9ao urn simples relatorio de apresenta~iio das inu
meras tarefas ja levadas a cabo nao devia dar-se-lhe maior desenvolvimento. 
A Ieitura atenta das centenas de paginas, dezenas de plantas de diversa escala, 
dos cartogramas de analise e de sintese, dos graficos e dos quad!·os das pec-;:as 
principais (Relat6rios, Pianos de Opc-;:ao, Propostas de Plano e Plano) dos 
trabalhos, mas nao menos para os estudiosos das metodologias, tecnicas 
e p~·ocessos utilizados, os esforc-;:os de simula9ao e de teste, serao certamente 
nao menos aliciantes. Aguardar-se-a portaato a sua publicac-;:ao. 

De um Plano Urbanistico as conclusoes so sao perfeitamente compreen
siveis quando, uma vez assumido, se podem «viver» os resultados. 

Deve ainda e sempre explicar-se o que foi o entendimento e pratica da 
equipa e nao menos o interesse das relac-;:oes entre os seus membros, todos 
de forma9ao diferente, e das com os representantes legitimos do Concelho, 
bem como com todos quantos, municipes ou nao, vieram junto dela com 
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as suas inquieta~oes e interrogadas perspectivas, ou auscultamos dentes de 
que, ao fim e ao cabo - sem distint;:oes -·-· era para eles todos que, sem 
treguas, se lutou e luta no mais nobre da assen;ao. Para o universitario 
integrado activamente em todo o processo ficou claramente demons
trado, pelo enriquecimento humano e pela responsabilidade acrescida a 
compatibilidade que existe entre o homem que refiecte, transmite e suscita 
e o homem que alonga a sua act;:ao a pratica da propria teoria que estuda 
e lecciona. 
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