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0 PATRil\II6NIO ARQUITECT6NICO URBANO A LUZ 
DE UM CONCEITO DE CUL TURA VIVA E VIVID A* 

J. M. PEREIRA DE OLIVEIRA 

A extensao do tftulo deste despretencioso trabalho parece atentar contra a 
pr6pria prevenc;ao do seu autor acerca do cankter das palavras que se vao seguir. 

Chamam-lhe «Comuni.cac;ao, pela pratica corrente destes certames mas, na rea
lidade, e menos pretencioso o seu escopo; julgo que seria melhor chamar-lhe uma 
reflexao- nao puramente semAntica- sobre uma materia cuja importAncia cada 
vez mais vern preocupando os homens «habitantes de cidades» - se quiserem, os 
urbanistas- e nao s6 ... 

Os homens responsaveis enquanto tal, como pessoas individuais, mas nao 
menos responsaveis enquanto interventores, potenciais ou em acc;ao. no Ambito das 
decis6es ou no das aplicac;6es tecnicas, socialmente integrados, parte significativa, 
portanto, da consciencia colectiva dos Povos. 

Mas, uma reflexao essencialmente feita a partir de interrogac;6es que a viven
cia, quer pela via intelectual do estudo e procura da compreensao dos fen6menos, 
quer pela experiencia existencial consciente, continuamente cria em cada urn de 
n6s na Ansia de ir mais alem e mais fundo se possfvel. 

Sera pois - mesmo assim tao somente como reflexao - que me atrevo a 
faze-la em voz alta e comec;arei por solicitar a vossa benevolencia para a sua fra
queza aumentada ainda pelo desdouro e sem-brilho da Iinguagem. 

* * * 
E quasi tao velha a pru,cupac;ao e a necessidade de reconstruc;ao urbana quanto 

o e a existencia da cidade", seja ela a bfblica Jeric6 ou a anat6lica Catal Yuyuk, 

* Comunica~iio apresentada ao Col6quio "Que Futuro para o Passado?'' Institute Supe
rior de Servi~o Social e Alliance Pran~aise de Coimbra, I I e 12 de Abril de 1988. Coimbra 
(Audit6rio da Comissao de Coordena9iio da Regiiio Centro). 
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como nos propoem recentemente os arque6logos, atirando o fen6meno urbana para 
dois ou tres mil anos antes da funda~ao das conhecidas cidades ribeirinhas dos gran
des rios, quer elas sejam as de entre Tigre e Eufrates, do Indus ou do Nilo, as Ninive 
e Babilonia, as Moenjo Daro e Harapa ou ainda a do rcformador Akenaton. Com 
exce~6es, quasi todas nos aparecem na cuidada interpreta~ao das escava~6es, divi
didas em varios estratos, testemunho de epiciclos de existencia, separados por declf
nios marais e decadencias ffsicas. ou por verdadeiros ciclos onde a destrui~ao total 
e refazimento se alternaram. Assim nos mostram entre outras as cinco ou seis Jeric6 
antes da «bfblica" destrui~ao, as outras tantas ou m.ais Troias que nao s6 a de Romero, 
de entre apogeus e arrasamentos belicos. 

Sao ainda testemunho as reconstm~oes e os «renascimentos" gregos de 
urn Hipodamos e continuadores, os incendios de Roma e reconstm~ao sob Nero, 
como nos azares da guerra e da defini~ao polftica dos espa~os da Europa medie
val o foram muitas vezes objecto cidades que reluzem nos nossos dias a gala 
dos seus vetustos pergaminhos urbanos entrcla~ada no luzimento feerico dos 
modernos reclames. Lembremos ainda os incendios como o de Londres e sua 
reconstru~ao, no s6c. XVII ou o terramoto e reconstmcao de Lisboa no s6culo 
seguinte. 

A agudeza dos problemas, por mais pr6ximos de n6s, e a reflexao e a accao 
que motivaram aparecem-nos, porem, mais 1igadas com as necessidades de recons
trucao que as macicas destmic6es da guerra de 39-45 nos trouxeram urn pouco por 
toda a parte, nao poupando nem vidas nem patrim6nios, destmindo sftios, ambien
tes, cristalizacoes multfmodas do genio cri~ltivo de gera~6es sucessivas. 

De tudo afinal, e em constraponto dialetico, nasceu uma consciencia cada vez 
mais fundamentada e mais vivida da essencia da pr6pria Cultura e seus va1ores e 
uma mais aguda necessidade de ultrapassar o imediatismo, mesmo o compreen
sivelmente nascido da premencia das circunstanciais carencias basicas da existen
cia, na solu~ao ou solucoes que se impunham. Mais ainda, o fen6meno alastrou 
das elites as massas. 

Sendo o «patrim6nio arquitect6nico urbana" parte integrante e, quica, mais 
evidente no contexto varia c amplo do conceito de Patrim6nio Cultural, tambept 
aquele cabe no entendimento da interpretacao mais larga e mais profunda que o 
considera, na exprcssao do Ministro da Cultura da Fran~a de 1985, como «mem6ria 
social e identidade cultural .. , enfim, como justificacao inabalavel e indefectfvel do 
direito que cada homem tern ao seu pr6prio passado pessoal e colectivo, de que 
aquele e testemunho e garante. 

Na Conferencia Europeia dos Ministros Responsaveis pelo Patrim6nio Arqui
tect6nico, de Outubro de 1985, em Granada, Espanha, e na sequencia daquele sen
tido novo decorrente ainda das novas dimensoes s6cio-culturais do patrim6nio, o 
Ministro da Suecia, fazendo a ligacao entre estas e a nocao ou a estrategia da 
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«Conserva~ao integrada,. que no Ano do Patrim6nio Arquitect6nico de 1975 se impu
sera, nao teve duvidas em alertar para uma verifica<;ao iniludfvel: «0 patrim6nio 
cultural desgasta-se e desaparece hoje literal mente a uma velocidade acelerada. Para 
travar esta evolu~ao, e preciso- disse - antes de mais, tomar medidas polf
ticas que ultrapassem todos os limites sectoriais e reconhe~am a prioridade aos 
interesses da conserva~ao a Iongo prazo,.. E acrescentava, pondo o dedo na 
frida, como soi dizer, «Vivemos numa sociedade na qual os valores sociais, cul
turais e ambientais, estlio ainda amea~ados por objectivos econ6micos a curto 
termo. A nossa sociedade - continuou- esta sempre fortemente dividida e os 
conflitos latentes entre objectivos qualitativos e quantitativos amea~am o nosso 
patrim6nio cultural». 

De facto, nao e sem alguma inc6moda persistencia que se ve invocar, por 
exemplo, o peso das necessidades sociais na justifica~ao do tipo de solu~6es que 
sacrifican1 o patrim6nio arquitect6nico na ara mal disfar~ada da especula~ao 
fundiaria. 

Isto s6 quer dizer que 0 conceito de «Conservac;:ao integrada» e ainda pouco 
respeitado ou compreendido por quem de direito e, no entanto, Ostrowski, ao 
cri;Ho, ensinara que «Se trata da conserva~ao que tcnde tanto a salvaguarda do tecido 
hist6rico e a sua valorizac;:ao, quanto a sua integra~ao harmoniosa no organismo 
urbar10 em contfnuo desenvolvimento, e que a sua valorizac;:ao pode consistir no 
assegurar da subsistencia de tml conjtmto hist6rico tanto quanto no fazer ressaltar 
a sua originalidade na medida do possfvel,.. Acentuando o seu carcicter de fusao 
entre o Antigo eo Novo, o celebre reconstmtor de Vars6via, afasta ao mesmo tempo 
todo o sentido cenografico de uma simples restaurac;:ao, ou de uma acc;:ao de pre
servac;:ao, enfim do que poden1 entender-se em termos tecnicos, o do sentido de 
uma «conservac;:ao integral». 

Ora esta compreensao, melhor, esta dimensao, contem em si mesma a 
razao porque o Professor de Vars6via pregtmtava se, sendo certo que a reno
vac;:ao das cidades tern por objectivo a sua adaptac;:ao as novas func;:6es e e 
portanto, incontestavelmente necessaria, porque devera ser feita a custa do patri
m6nio arquitect6nico e porque razlio tera de ser acompanhada pelo exodo das 
populac;:6es? 

Nas respostas concretas a estas pergtmtas reside afinal todo o problema na 
sua complexidade, e por isso o restritivo do tftulo destas linhas: • ... a luz de urn 
conceito de cultma viva e vivida,., isto e, na contemplac;:ao integrada de tillla cul
tura que s6 e digna e autentica quando em nome do Futuro nao despreze ou subal
temize o Passado, nem estatica e imobilista, se constitua como «anti-cultura,. ao 
negar-se no Presente a revivifica-la pela sua.pr6pria criatividade como raiz da marca 
do seu tempo que sendo continuidade consciente do Passado reconhece os seus valo
res e acrescentando-os com as suas pr6prias criac;:6es, constroi o Futuro. 
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Cultura viva por que em contfnuo devir; cultura vivida por que rcconhecendo 
e reafirmando os seus valores, frui-os no mais elevado sentido do termo, como 
heran~a para ser acrescentada, fazendo-a a cada momenta, parte da pr6pria exis
tencia quotidiana de cada urn e de todos; que pelo reconhecimento e salvaguarda 
dos seus valores herdados e acrescentados pode transmutar a posse individual ou 
privada (relegando-a para 0 domfnio do econ6mico que, nao sendo despiciendo nao 
e fundamental), na posse colectiva desses valores culturais e, essa sim, perfeita
mente social. 

Seria relativamente facil fazer uma lista de casos, exemplos deste acerto. 
Mas, o valor cultural das diferentes express6es de patrim6nio arquitect6nico 

que o tornam manifestac;ao e testemunho de cultura nao se toma real por decreta. 
E, mesmo se o fora, antes de mais impor-se-ia estabelecer o criteria ou criterios 
fundamentais da classifica~ao a decretar. A referenciac;ao jurfdica da Lei nao con
fere qualidade, reconhece-a oficialmente. 

Todas as realiza~oes materiais nascidas do esforc;o humano, sao resultado de 
trabalho, de tecnicas e saberes, mas tambem de sentidos e sentimentos, de racio
cfnios, de inteligencia e de escolha, incluindo as ideol6gicas, de necessidades e de 
dadivas, de repetic;6es e imitac;oes, de invenc;ao e de criatividade, de talento e 

de genio. 
Da mais banal a mais invulgar, urn infinito de diferenc;as, todas porem em 

concentra~6es complexas de reflex6es e acc;6es, consequentes ou inconsequentes. 
0 valor nasce da raridade qualitativa do esforc;o criativo e tanto se traduz pela 

perfeita adequac;ao a uma simples fun~o util, como pela sublimac;ao estetica e deleite 
espiritual que induz. Tanto plio do corpo como plio do espfrito. 

Mas, esse valor s6 corresponde a dimensao essencial quando pelas portas do 
conhecimento e do sentimento estetico adquire um estatuto de transtemporalidade 
mesmo que perec;a e, transcendendo os aspectos formais da pr6pria materializac;ao 
passa a ser - na expressao ja refer ida do Ministro frances - a «memdria social e 
identidade cultural» dos grupos sociais, da pequena comunidade local a universa
lidade de todos OS homens, enfim, a Humanidade, no sentido que a palavra tem, 
tambem ele, de transtemporal. 

A aparcnte contradi~ao que pode entender-se no Ambito que vai da comuni
dade local a universalidade de todos OS homens, isto e, a Humanidade- OU se qui
sermos, com Leopold Shenghor- a «Civilizac;ao Universal,, s6 poderia existir se 
esta nao fosse, nao o somat6rio, mas, como no brilho do diamante lapidado, o con
junto de todos os reflexos e refrac~6es da multifacetada gema. Sim, pois que tam
bern no diamante, constituindo-o a dureza do carbona quimicamente puro, a sua 
«vocac;ao» de brilho inultrapassavel,. s6 se manifesta sob o engenho do homem que 
nele arranca, atraves do delicado talhe e polimento, a perfei~ao ffsica que trans
muta a luz do sol na mais pura das cintilac;6es terrestres. 
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* * * 
Creio bern- e nao e ja sem tempo- que, a guiza de conclusao, poderei ter

minar de forma sintectica. 0 «futuro do passado~ depende de pelo menos tres nfveis 
de preocupar;oes basicas a que importa responder: 

1. Depende da formacao cientffica e cultural que soubermos dar aos nossos 
filhos e ela e pluridisciplinar. Delas nascera a consciencia cfvica e mesmo polftica 
fundamentada e fundamental; 

2. Depende ainda da fom1ar,:ao-componente, de cariz tecnico, que, como tal, 
permita encarar e resolver os problemas praticos que a necessaria «COnservar;ao inte
grada• p6e, e eles sao plurissectoriais; 

3. Finalmente, depende de que todos compreendam e assumam que os 
problemas de salvaguarda e mais, da sobrevivencia do Patrim6nio Cultural, 
dizem respeito a toda a Comunidade, desde a sua celula minima- cada indivf
duo - a colectividade grupal ate a nacional - o Estado - e mesmo internacio
nal - o Conselho da Europa - ou final mente mundial - a UNESCO. 
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