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INTERPRETA<;AO DA IMAGEM E QUALIDADE AMniENTAL 
DA CIDADE DE BARCELOS 

Paula Santana* 

RESUMO 

Nas cidades, assiste-se a acelcrac;:iio das transformac;:ocs morfofuncionais e as muta<;:oes sociais, 
tomando necessaria uma rcflcxao que ponha Cffi qucstao OS metodos COS prOCCSSOS de pJaneamcnto 
utilizados entre as decadas de 40 c 70. 

Neste exercfcio, tern papcl relcvante o cntendimento dos processes sociais, econ6micos, polfticos 
c outros que actuaram ao Iongo da his tori ada cidade de Barcclos c que dcterminaram a sua cstrutura 
actual. Tendo em vista contribuir para a sistcmatizac;:ao da Jcitura da cidade de Barcelos, parte-se da 
evoluc;:ao c organizac;:ao do espac;:o urbano para, de scguida, se procedcr ao diagn6stico da situac;:ao no 
ambito da imagem e qualidadc ambicntal urbanas. 

Palavras chave: Imagem da cidadc. Espac;:o urbano. Barcclos. 

RtSUME 

Dans Ics villes, on assiste a !'acceleration des transformations morphofonctionelles et aux 
mutations sociaux qui conduisent au besoin d'un rcflechisscmcnt capable de mcttre en question Jes 
methodes ct Jes processus d'amenagcment du tcrritoirc utilises entre les decades de 40 et 70. 

Dans ccttc etude, Ia comprehension des processus sociaux, economiques, politiqucs e t d'autres, 
qui ont etc actifs tout Jc long de l'histoire de Ia ville de Barcelos et qui ont determine son actuelle 
structure, joucnt un role important. En envisageant contribucr pour Ia sistematisation de Ia ville, on 
part de I' cvolu Lion ct de I' organisation de I' espacc urbain pour procedcr immediatement au diagnostic 
de Ia situation, dans le champ de !'image et de Ia qualitc de !'ambience urbaincs. 

Mots-cles: Image urbainc. Espace urbain. Barcclos. 

ABSTRACT 

Towns arc suffering significant morphological and functional changes, always together with 
sometimes dramatic social modifications. This kind of movements arc the result of planning methods 
and tools implemented between the 40's and the 70's in Portugal. 

This paper discuss the role of social, economic, political and others issues, playing special 
attention to the understanding of such factors that influenced the history of Barcclos and determined 
its present structure. The study of the evolution and organisation of urban space is the basis for the 
assessment of a diagnosis of urban image and env ironmental quality. The author stress the necessity 
of a systematic approach to the city understanding and reading. 

Key-words: Urban image. Urban space. Barcclos. 
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INTRODU<;AO 

Cada vez c mais importante investir na melhoria da 
qualidade de vida urbana, nas areas do ambientc, imagem, 
patrim6nio, funcionalidade, condi~oes de habitar,:ao, 
actividades lUdicas, culturais e outras que transmitam aos 
residentes e utentes das cidades urn a vida urbana em socie
dade, adaptando a "alma", imagem ou ideia da cidade a urn 
sistema de desafios em constantes e rapidas muta~oes. 
A identifica~ao urbana pcrmitira valorizar o posiciona
mento da cidade num espa~o alargado e fortemente 
competitivo. 

A imagem de urn centro urbano 6, afinal, a sua mcn
sagem re-interpretada pclo observador, o que implica uma 
linguagem composta nos espa~os urbanos e uma vivcncia 

local para os usufruir. Cada cidadao tern urn a imagem que 
resulta de urn percurso mais ou menos Iongo nesse espa~o 
e das numerosas rcla~oes que mantcm com a cidade. 
Cada espar,:o, rua, ediffcio ou acidadcno seu con junto tern 
uma imagcm que esta impregnada de mcm6rias e 
significa~ocs. 

Barcelos e hoje urn centro urbano e urn concelho com 
condi~oes naturais e hist6ricas espccfficas, favonlveis e 
estimulantes, com oportunidades de futuro, se apoiado 
num desenvolvimento sustentado e harmonioso. Espar,:o 
fisico localizado na rota Norte-Sui, de liga~iio da faixa 
litoral do pais para a Galiza, pr6ximo de Braga e de 
Farnalicao, tern boas c rapidas liga~oes ao Porto (Fig. 1). 
A sua Hist6ria 6 testemunhada por urn patrim6nio cultural 
de qualidade assinalavel. 

Terras de Bouro • 

Fafe • 

Felgueiras • 

Pacos de Ferreira Lousada • • 

IP4 

4 ;..,\ 0 
· :., . t oncelho de Barce/os 

Fig. 1 - Localiza~lio de Barcelos no contexto do Norte Litoral 
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EVOLU~AO E ORGANIZA~AO DO ESPA~O 
URBANO 

0 tecido urbano de Barcelos resulta de urn processo de 
crescimento descontfnuo, acentuado em dcterminados 
espa~os e segundo percursos ou itinerarios, resultado de 
diferentes modos de vida que foram a razao da sua 
existencia, longa de seculos. Por isso, a cidade adquiriu 
uma imagem que se tomou simb6lica e que difere da calma 
e homogeneidade da restante area do concelho. 

Ao Iongo de seculos o territorio ffsico foi sendo 
sucessivamente transformado em resultado das relar;:oes 
sociais das popular;:oes que aqui viveram, do movimento 
do progresso, das tccnicas de construr;:ao, da evolur;:ao dos 
sistemas politicos e de controlo. Revela-se fundamental 
conhecer a vida da cidade, a sua hist6ria e a sua evolur;:ao, 
as diferentes fases do descnvolvimento, as tecnicas de que 
se serviram os seus construtores e os diferentes modos dos 
cidadaos organizarem os espar;:os. 

Os primitivos habitantes encontraram aqui optimas 
condir;:oes fisiograficas para instalarcm 0 nucleo gcnetico 
do que viria a ser urn aglomcrado fortificado. As vantagens 
do sftio, Barcelos juntou, ainda, os beneffcios da posir;:ao, 
sendo este facto determinante no crescimento e 
desenvolvimento deste espar;:o que, em meados do seculo 
XIII, e referido pela existcncia da sua importante feira. 
Barcelos cresceu sob a influencia deste importante 
acontecimento econ6mico e social que, numa primeira 
fase, e de periodicidade quinzenal passando, mais tarde, a 
semanal. Estc facto rcvela a posir;:ao central de Barcelos 
em relar;:ao a uma extcnsa area rural envolvcnte. 

Assim se desenvolveu urn aglomerado humano em 
tomo de actividades ligadas ao comcrcio de produtos, 
funcionando este espar;:o como redistribuidor dos 
excedentcs produzidos no hinterland imediato, ou seja no 
seu alfoz. 0 fora! de D. Afonso Henriques, que se supoe 
assinado entre 1140 e 1146 e confirmado por D. Afonso II 
em 1218, refere a concentrar;:ao do povoamcnto num 
nlicleo, tendo como funr;:oes principais as do comcrcio e da 
"almocrevaria". 

0 espar;:o urbana de Barcclos organizou-se ao Iongo 
dos seculos em torno dos nuclcos de Barcelos e Barcelinhos 
(Fig. 2). Foi na margem direita do rio Cavado, primeira
mente dentro da muralha e mais tarde estendendo-se ate a 
casa do Benfeito que se desenvolveu, prefercncialmente, 
acidade. As Igrejas das Cruzes, do Terr;:oe da Misericordia 
sao alguns dos testcmunhos do crescimcnto quinhentista, 
seiscentista e setecentista. Novos conccitos de urbanismo 
estil.o tambem patentes na cidade de Barcelos marcados 
pelas influencias do barroco e modemo. A continua~ao da 
cidade para Norte eN ordeste deve-se sobretudo as vias de 
circula~ao que estabelecem o contacto com o exterior
estradas e caminhos de ferro. 

Avila organizou-se, en tao, a partir de urn nucleo mais 
antigo, considcrado hoje o centro historico. Estc ocupa a 
area principal da cidade actual, dcntro e fora da muralha, 
destacando-se na organiza~ao deste espar;:o dois perfodos 

fundamentais: anterior ao seculo XVII e do seculo XVII 
em diante. 

Intramuros, o aglomerado cresceu fundamentalmente 
a partir de dois largos que funcionaram como motores do 
crescimento economico e desenvolvimento social. Af se 
concentravam as fun~oes religiosa, comercial, adminis
trativa, hospitalar e social. Refira-se, entil.o, o Largo da 
Pra~a. defronte dos antigos Pa~os do Concelho eo Largo 
do Apoio. Destacam-se ainda na morfologia medieval a 
rua dos Mercadores, antiga 1 udiaria, localizada entre o 
Largo da Pra~a eo infcio da rua Direita, a rua do A~ougue 
e a rua Dircita (Fig. 3). 

Foi a partir do seculo XVI que o aglomerado urbana 
rompeu as muralhas. A expansao extramuros faz-se, 
prcfcrencialmcnte, ao Iongo das duas principais vias que 
se articulavam entre as Portas Nova e do Vale e os 
arrabaldes. Ao Iongo dcstes antigos caminhos rurais foi-se 
organizando a nova vila. A constru~ao foi-se adensando, 
coalescendo com as ruas que se desenhavam em tramos 
mais ou menos rectilineos. Rcfiram-se como exemplo dos 
espa~os construfdos desta epoca, as grandes unidades 
edificadas como os temp los, conventos, solares e palacios 
residcnciais dos quais se dcstacam a Igreja de S. Jose 
(remodclada em 1680), o Templo do Senhor da Cruz 
(1705-1714),oconventodoTer~o(1707- 1713),o convento 
dos Capuchos (remodelado no sec. XVIII e onde hoje se 
instala a Misericordia), o Pal<kio dos Be~a Meneses (de 
mcados do sec. XVIII), o Solar do Benfeito (sec. XVIII). 
Alguns destes ediffcios localizavam-se na confluencia das 
artcrias referidas anteriormente as quais ligavam as Portas 
ao cspa~o rural envoi vente que se estendia, fundamental
mente, a Norte e Nordeste do primitivo nucleo. Sao alguns 
exemplos o LargodeS.Jose,o Largo do Bonfim, o Campo 
5 de Outubro eo Campo da Feira. 0 arranjo urbanfstico de 
alguns destes espa~os evidcncia a urbaniza~ao extramuros 
que se processou apoiada nas vias de circula~ao eestrutura
da nos principais Largos antes referidos- S. Jose (1781-
-1783), Campo da Feira eo Passeio dos Assentos (1781). 

A constru~ao do Mercado D. Pedro V, em 1836, traz 
uma nova defini~ao ao cspa~o urbana, tornando-o mais 
procurado fundamentalmente para a instalar;:ao de pequeno 
comercio diario e ocasional intensificando-se, por isso, a 
circular;:ao pedestre nesta area. 

A partir do scculo XIX, para alcm da intensificar;:ao da 
construr;:ao no casco antigo - nucleo historico -, a 
cidade cresceu em f unr;:ao das novas vias de circular;:ao que 
ligam a sede do concelho aos cen tros urbanos envoi ventes. 
Quase no final do seculo (1877) a area urbana ganha novos 
espar;:os em consequencia da implantar;:ao da nova estrutura 
de circular;:ao ferroviaria da linha do Minho. A localizar;:ao 
da Estar;:ao de Caminho de Ferro num dos extremes do 
aglomerado favorece a expansao para Oeste, organizado 
primeiramente em fun~ao da industria de alguma expressao 
economica, com Iiga~ao ao casco antigo des de os primeiros 
anos deste seculo. A avenida que articula, ainda hoje, a 
estar;:ao e o centro e urn dos primeiros arruamentos deste 
seculo (Av. Alcaide de Faria). 
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N Estradas Nacionais 

~ 
1948 ·1992 Caminho de Ferro 

Sec. XIX e XX (ale 1948) Linha de Agua - Sec. XVI ao XIX -·- Limite da Cidade 
0,5 1 Km - Ate ao Sec. XV 1 1111111111111111 Area Urbanizavel 

Fig. 2 - Evo lu~ao do espa~o urbano de 13arcelos 
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Nos ultimos vinte anos, e vi sf vel o forte incremento na 
construc;ao ao Iongo das avenidas D. N uno Alvares Pereira 
e Paulo Felisberto e da ruas Dr. Vieira Ramose Calc;adas, 
nas quais se Iocalizam as residcncias da classe media, 
algum comercio ocasional e servic;os publicos e privados. 

0 crescimento da area urbana de Barcelos faz-se 
preferencialmente para nascente e Norte, alongando-se 
segundo os principais eixos viarios, de forma radial 
(9 direcc;oes diferentes, num esquema radio-conccntrico), 
nas direcc;oes de Braga (Estc), de Vila Nova de Famalicao 
(sudeste) e tambcm de Ponte de Lima (direcc;ao Norte) 
sendo a concentrac;ao urbana mais forte a Norte do Rio 
Cavado (Fig. 2). 

Verifica-se, pois, que a populac;ao se tern localizado 
ao Iongo das principais vias, quase em todas as direcc;oes, 
a partir do centro urbana que primeiramente se organizou 
e que tern funcionado, ao Iongo dos tempos, como catalisa
dor de todo o espac;o concelhio. Os eixos viarios que se 
destacam, coincidindo com as estradas nacionais 103, 
204, 205 e 306, tern sido relevantes na expansao urbana e 
dispersao do povoamento. Considera-seque o crescimento 
do espac;o urbana de Barcelos c do tipo "mancha de 6leo", 
em virtude da existcncia de estreitos espac;os intcrsticiais, 
sen do mais forte na zona que rodeia a cidade, e diminuindo 
a medida que nos afastamos da mcsma. 

Ao Iongo deste scculo, fundamentalmente nos ultimos 
vinte anos, observa-sc uma concentra~ao da populac;ao na 
sede do concelho, o que significa uma maior densificac;ao 
da cidade de Barcelos e suas areas de expansao pr6ximas, 
principalmente as situadas a Norte do Cavado. A cidade 
organizou-se,pois, em func;ao dosespa~os maisdensamente 
ocupados on de ocontfnuo dcconstruc;ao, as infra-estruturas 
fisicas e sociais se evidenciam, relativamente a restante 
area do municipio. Refiram-se, entao, como constituindo 
a cidade, as freguesias de Barcelos, Abade Neiva, Vila 
Boa, Tame!, S. Martinho c S. Pedro a Norte e Barcelinhos 
e Rio Covo, a Sui, num total de 14 809 habitantes. 

lmporta referir a importfmcia demografica da cidade 
de Barcelos, no municipio, que c cada vez mais atractiva 
e estende a sua influcncia imediata a aglomerados 
suburbanos vizinhos, situados essencialmente na zona 
central do concelho. 0 cspac;o mais urbanizado estende-sc 
a Martim, Po usa, Vila Boa, L ij6, Abadedo Neiva, Perelhal 
e a Sui do Cavado alonga-se ate Viatodos e Barqueiros. 
Estas areas poderao constituir, num futuro pr6ximo a area 
de expansao da cidade. Deve acrescentar-se, ainda, a 
expansao urbana que ja c visfvel a Oeste da cidade, e que 
engloba Tame! (S. Verfssimo), Manhente, Galegos (St~ 
Maria) e Galegos (S. Martinho). Este conjunto podeni vir 
a ter uma func;ao de apoio a cidade, senclo necessaria que 
seja dotado de eq uipamentos colcctivos e unidacles 
funcionais. 

0 espac;o cdificado nas freguesias que constituem a 
cidadc 6 formado, em grande parte, por edi ffcios excl usi va
mente residenciais e de dois pavimentos. Apcnas na 
freguesia de Barcelos se verificam os ediffcios parcial
mente residenciais e com 3 ou mais alojamentos por 
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ediffcio, marcando, dcsta forma, a evidencia urbana neste 
concelho. 

A IMAGEM DE BARCELOS 

A imagem de Barcelos e uma arte temporal. Cada 
cidadao tern uma imagem que resulta de urn percurso mais 
ou menos Iongo nesse espac;o e das numerosas relac;oes 
com a cidade. Cada espac;o, rua, ediffcio ou a cidade no seu 
conjunto tern uma imagem que esta impregnada de 
mem6rias e significac;oes. 

A cidade e constitufda pela sua parte ffsica e im6veis 
mas tambem pelas pessoas que af se deslocam quer como 
residentes da cidade quer como utentcs ou trabalhadores. 
Par isso as pessoas e as suas actividades sao relevantes 
para a lcitura da cidade. 

A paisagem urbana deve ter legibilidade, ou seja, deve 
ser comprccndida visualmente como uma estrutura de 
sfmbolos facilmente reconheciveis, sendo par isso facil 
organizar as partes em estruturas coerentes e globais. 

A importfmcia da imagem vai para alem do pr6prio 
sentido estctico ou estruturante representando tambcm, 
com grande acuidade, urn papel social e pedag6gico. 
Par exemplo uma imagem legivel da cidade c urn suporte 
fundamental para o crescimento do indivfduo podcndo 
ainda desenvolver a capacidade de organizac;ao de uma 
mcm6ria colcctiva da comunicac;ao entre grupos ou 
constituir suporte da ideia de seguran~a. 

1m porta reler aqui o significado de "imagem publica" 
enquanto figuras mentais que urn grande numero de 
residcntes possui, resultando da sobreposic;ao das imagens 
de muitos indivfduos- a imagem pode variar de acordo 
com os observadores (sexo, cultura, ocupac;ao, etc.). 

Poder-se-a definir imaginabilidadc como a qualidade 
que uma cidade, ou parte de cidade, tern de produzir uma 
imagem forte a quem a observa, evocando, em alguns 
casos, o passado. 0 desenvolvimento da imagem implica 
a analise da identidade, da estrutura e do significado. 
Identidade entendida como individualidadc ou particulari
dade, como uma entidade separavel. Estrutura, porque a 
imagem resulta da relac;ao entre os objectos ou espac;os 
urbanos e entre estes eo observador. Significado para o 
observador quer atraves dos aspectos praticos quer dos 
emocionais ou de relac;ao. 

A imagem da cidade resulta, assim, da interligac;ao de 
partes distintas que sao de tempos diferentes e estao para 
alcm do tempo. Deve ser clara, mas nao evidente, porque 
a carga simb6lica nao o deve permitir. 

A imagem de Barcclos rcsul ta da combinac;ao de tres 
tipos de estruturas urbanas fundamentais que resultam do 
crescimento do aglomerado e que, quer pelas tccnicas e 
materiais utilizados na construc;ao dos ediffcios qucr 
pelas decisoes na abcrtura de ruas e articulac;ao dos 
espac;os livrcs e construidos, imprimiram a cidadc urn 
trac;a peculiar. 
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Importa reter a importfmcia dos elementos inlluencia
dores da imagem principalmente ao nfvel ffsieo, ou seja, a 
importilncia da forma sempre interligada com o seu 
significado. Consideram-se os espa~os livres (decircula~ao 
e verdes) e os construidos. No primeiro grupo desta
cam-se as vias que pod em ser ruas, passeios, rio, caminhos 
de ferro, jardins privados ou publicos e parques e espa~o 
da fcira. 0 segundo grupo e constituido pelos bairros resi
denciais, os quarteiroes de com6rcio e servi~os - onde 
permanece ainda a residcncia -, o mcrcado, etc. 

A primeira imagem, a mais antiga, resulta da 
organiza~ao da vila ducal intramuros, com tra~os de 
arq uitcctura romano-g6tica q uc, sobranceira ao rio Cavado, 
crcsccu na sua margcm dircita. Esta 6 a imagcm que e 
oferccida a quem entraem Barcelos, vindo do Sui (Fot. 1). 

Ate meados do scculo XVII o crescimento da urbe foi 
cingido pela muralha, constituindo-se sobre o cxistcnte e 
com as consequentes muta~oes na sua malha e na sua 
fisionomia. Este conjunto urbano dcstaca-se pelo seu 
caracter simb61ico. A hist6ria da urbe esta bern marcada 
nos espa~os construfdos e nos livres, dominando os 
primeiros sobre os segundos. 

A imagem, 6 ainda a de uma vila dos principios do 
s6culo XVI, virada para o rio e separada do nucleo de 
Barcelinhos - tambcm este com longa hist6ria - por 

uma vetusta ponte g6tica de cinco tramos desiguais 
(Fot. 2). A estrutura da ponte guarda ainda o caracter 
medievo, mesmo com as altera~oes que tern sido feitas ao 
Iongo dos tempos. 

Dcntro da muralha, ou do que resta dela- tro~os 

existentes no Terreiro e a nascente da ponte-, na margem 
direita do rio Cavado, crcsceu a cidade, cingida e 
llanqueada. 0 esporao granftico que a sustenta e se lcvanta 
defronte da ponte, e coroado por elementos simb6li
cos que testemunham a importfmcia da antiga vila 
ducal. Rccortam-se as rufnas de uma moradia g6tica dos 
finais do seculo XV. A velha chamine tubular e algumas 
paredes que guardam ainda janelas de talhe s6brio sao 
apenas alguns vestfgios da genufna fci~ao senhorial de 
urn pa~o acastelado (Fot. 3). Como rclfquias medievais 
refira-se ainda o velho pelourinho, encimado por uma 
lantema escavada e lavrada em gran ito (Fot.4),o solar dos 
Pinheiros, uma das moradias mais tfpicas do Norte de 
Portugal (Fot. 5), e a Igreja Matriz da epoca de transi
~ao romano-g6tica. E este con junto que retrata o cankter 
forte da presen~a senhorial em tempos rccuados, pedras 
vivas que perduram inaltcravcis no tempo. Esta 6 tam
bern a primcira imagcm da cidade, enquadrada em 
espa~os ajardinados, esses sim mutaveis em conformi
dade como gosto ou ate com a mcteorologia de cad a epoca 
do ano. 

• 

Fot. 1 - Imagem da cidade de Barcelos, na entrada Sui (1995) 
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Fot. 2 - Ponte g6tica que liga o nucleo de Barcelos a Barcelinhos, visivel na imagem (1995) 

Fot. 3- A direita , as ruinas de uma moradia gotica dos finais do seculo xv_ De frente, a Igreja Matriz (1995) 
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0 casario envolvcntc c que suporta tambcm a imagcm 
da cidade e de cpocas postcriorcs ou, em alguns casas, uma 
rcutiliza!YaO do cspa~YO, como por cxcmplo o conjunto 
edificado dos actuais Pa~YOS do Concclho, cuja unidadc 
resultou da profunda rcforma iniciada em 1849 (Fot. 6). 
Foi ocupar os espa9os cdificados pcrtcncentes aos antigos 
Pa9os mcdievais, ao hospital medieval (seculo XIV com 
transformar;ocs no seculo XVII), ao antigo ediffcio da 
Irmandade da Misericordia (scculo XVIII) e a sua Igreja 
(scculo XVI). 

Neste conjunto, correspondcnte ao casco antigo, a 
pcrcepr;ao do espar;o c complcmcntada pel a obscrvar;ao, a 
uma escala maior - entrando nas ruas, nos largos, 
observando as fachadas. Dcntro de muros, a cidadc 

organizou-se principalmente em volta de quatro nuclcos 
gcncticos - Largo da Pra~Ya, Largo do Apoio, Largo Jose 
Novais e Tcrrciro- e de duas arterias fundamentais
rua Dircita e antiga rua da Judiaria - hoje rna dos 
Mercadores (Fat. 7). Ao percorrer estes espa!YOS 
encontramos elementos facilmente reconhecfveis e 
identificaveis e existe uma continuidade 16gica, o que 
imprime qualidade urbana ao espa~YO intrarnuros. Pode
mos rcferir, como exemplo de continuidade a uma via, 
as fachadas dos ediffcios existentcs no Largo do Apoio e 
os que se localizam entre este largo e o entroncamcnto 
entre a antiga rua da Judiaria e a rua Direita, ou ainda 
a presen'Ya de vcgcta~Yao em frente da rua Dr. Miguel 
Fonseca. 

Fot. 4- 0 pelourinho (1995) 
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Fot. 5-0 Solar dos Pinheiros (1995) 

Fot. 6- Ao fundo pode ver-se, em parte, a Ciimara Municipal de Barcelos (1995) 
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Fot. 7 - Largo Jose Novais (1995) 

Refiram-se alguns elementos singulares da estrutura 
urbana mais antiga. Por exemplo, o Largo do Apoio, 
noutros tempos pra~a de mercado, guarda ainda urn velho 
chafariz de gran ito (Fot. 8). Esteespa~o social eecon6mico 
foi escolhido para local de implantac;:ao de residcncia dos 
Carmonas, com a primitiva edificac;:ao feita no segundo 
quartel do seculo XVI, correspondente a arcada e primeiro 
sobrado, e acrescentos do seculo XVIII. Proximo, na 
antiga rua do Al):ougue, encontra-se a Casa D. Nuno 
Alvares Pereira, com uma frontaria do seculo XVI que, 
provavelmcnte, reformou acasa do scculo XIV. No acLUal 
Largo Dr. Martins Lima local iza-se a Casa Bau, de finais 
do scculo XV ou infcios do scculo XVI, correspondcndo 
ao tipo de residcncia cuidada quinhentista presente em 
outros exemplares nonucleo original de Barcclos. Refiram
-se, ainda, como pertencentes ao nucleo primitive, a Casa 
Machados da Maia, datavel de meados do scculo XVI, a 
Casa deS. Francisco, com urn portal em g6tico arcaizante 
dat.avel ainda do scculo XIV e a Casa Meneses e Vilas 
Boas, do scculo XVIII, destacando-se na morfologia urbana 
pela localizal):ao da face Sui sabre o rio, assente sobre a 
pr6pria muralha. 

A rua Direita e a arteria que liga o primitive nucleo, 
que se adensou em torno da antiga Camara e Igreja Matriz, 
a antiga Torre de Mcnagcm (Porta Nova ...:..... que fazia 
a passagem da vila para o arrabalde antes da cpoca da 

restaura~ao), uma das principais liga~oes com o campo 
envolvente. Foi durante alguns seculos o limite da vila. 
A rua Direita, pela sua localiza~ao, e hoje uma das ruas 
de maior trafego de peoes. As casas tern o tra~ado tfpico 
da arquitectura tradicional desta regiao do pafs: varan
das com ferros forjados, beirados salientes, acentuada 
profundidade, utiliza~ao do granite com reboco e 
revestimento a azulejo (Fot. 9). As reconstru~oes 
nem sempre replicam os ediffcios coalescentes des
caracterizando urn dos principais espa~os urbanos da 
cidade. 

Neste conjunto evidenciam-se algumas areas onde se 
veri fica a preocupa~ao de manter a imagem eo sfmbolo do 
passado quer na recuperayao das fachadas quer no arranjo 
dos espa~os de circula~ao, fundamentalmente os verdes. 
Incluem-se nesta categoria os largos defronte da Camara 
e da Igreja Matriz. 

A imagem do Largo do Apoio e da Rua Direita, 
por exemplo sao perturbadas e marcadas de forma nega
tiva pelo estado degradado de alguns ediffcios e dos 
pavimentos. Acrcscente-se, ainda, que no Largo do Apoio 
a circula~ao pedestrc e dificultada pelo trafego ca6tico de 
autom6veis, que o atravessa. Em todas as outras artcrias 
que fazem parte do casco antigo percepciona-se uma 
hcterogeneidade na qualidade ambiental evidenciando 
desigualdades na reconstru~ao deste espa~o urbano. 
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Fot. 8 - Largo c.lo Apoio (1995) 

Fot. 9 - Pormenor de uma casa na Rua Direita (1995) 
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Ou seja, nao se veri fica existir urn continuum de qualidade 
ao nfvel quer da reconstru9ao- respeitando o passado
quer ao nfvel da implementa9ao de espa9os verdes em 
pequenos largos ou pra9as, dando assim uma nova utiliza91i0 
a um espa9o que, na maior parte dos casas, e de estaciona
mento desorganizado (ex.: Largo Jose Novais e Largo do 
Apoio. 

A segunda imagem e-nos ofcrecida quando entramos 
na cidade pclo lado Norte. Aqui pode observar-se outro 
tipo de estrutura: a imagem imprcssiona pclo conjunto 
arquitect6nico de not.avel harmonia (Fot. 10). Se alguns 
elementos medievais subsistem ainda, qucr morfol6gicos 
quer edificados, a imagem da cidadc que nos e oferecida 
resulta, principalmente, do conjunto arquitect6nico dos 
seculos XVIII c XIX que imprimiram uma tra9a peculiar 
a este espa9o. Destaca-se o interessante perfil da Igreja das 
Cruzes ou do Scnhorda Cruz, templo de planta octagonal, 
de estrutura elegante, excepcional robustez e propor96es 
harmoniosas onde sc rcconhece a inspira9ao italiana. 
Fazendo parte integrante dcste con junto, sobressai ainda o 
Passeio dos Assentos ou Jardim das Obras, amurada 
setecentista que cinge espa9os verdes de cuidado trato 
(Fot. 11 e 12). Este espa9o e revelador do gosto dos 
urbanistas desta cpoca. 

0 Largo da Feira e um espa90 aberto que funciona 
somente as quintas-feiras como um local onde, a 

semelhan9a do antigo Terreiro, se realiza semanalmente a 
maior feira do Minho. E urn espa90 rectangular, arborizado, 
no qual se ergue, ao centro, urn chafariz, p~a do seculo 
XVIII. Este local funciona, fora dos dias de feira, como 
parq ue de estacionamento, dada a sua localiza9l10 pr6xima 
do centro o que descaracteriza este espa90, principalmente 
na sua fun91io principal. A imagem e perlurbada por uma 
mass a metalica que corta a continuidade do espa90 urbana 
- enquanto espa9o-casa (espa9o dominado sensorial
mente). Seem termos funcionais ele actua positivamente 
- "resolvendo" o problema do estacionamento proximo 
do centro -, em termos sensoriais e repulsive e actua 
como urn interface, principalmente para quem se desloca 
a pe dentro da cidade (Fot. 13). 

Do !ado oriental prende-nos a aten9ao a interessante 
fac hada do Hospital da Misericordia. De linhas 
harmoniosas, destaca-se, ao centro, a igreja de sabor 
Joanino. 

A fechar este con junto evidencia-se o casario-misto 
de comercio e residencia -, com fachadas engalanadas, 
paredes revestidas a argamassa de reboco ou azulcjo, com 
sacadas ou varandas de grades de ferro forjado de desenhos 
varies e diversificados. 

Ainda neste conjunto simb6lico, consequencia da 
expansao da cidade para fora da zona das muralhas, 
observa-se urn a maior uniformidade porque corresponde a 
um periodo mais curto de crescimento. As rqas que saem 

Fot. 10- Exemplo de uma parte do conjunto edificado na Avenida da Republica (1995) 
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Fot. 11 - Amurada setecentista que envolve o Passeio dos Assentos (1995) 

Fot. 12 - Pormenor do Passeio dos Assentos (1995) 
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Fot. 13 - Largo da Feira, que runciona como parque de estacionamento desorganizado (1995) 

deste segundo nucleo perdem continuidade e homogenei
dade arqu itect6nica, apenas alguns elementos singulares 
mcrecem destaque por inlluenciarem a imagem de urn 
espa~o enquanto valor simb6Iico: a Igrcja do Ter~o, 
testemunho dos primeiros anos do scculo XVIII, a casa 
brasonada da familia Be~a Meneses, a residcncia solarenga 
Casado Benfeito (Fot. 14 e 15), a antiga Casados Machados 
Maia, Casa dos Arriscados e a Casados Brandoes. 

Importa referir que nesta estrutura urbana se observa o 
predomfnio do espa~o verde e de circula~ao sabre o cons
trufdo o que resulta numa imagem de qualidade urbana bern 
conseguida - ao nfvel do mobiliario urbana- que deve 
ser prcservada e melhorada (principalmente o arranjo do 
Campo da Feira e sua possfvel Iiga~ao com o Jardim da 
Igreja da Misericordia) . 

A terce ira imagem de Barcelos resulta do processo de 
crescimento dos ultimos anos, correspondendo as formas 
urbanas comuns na maior parte das cidades de pequena ou 
media dimensao e que traduzem as modas mais recentes: 
constru~ao em altura, a utiliza<;ao de grandes superficies 
de vidro e alumfnio, as novas cores (Fat. 16). Refira-se, 
por exemplo, no prosseguimento da avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, a avenida Alcaide de 
Faria que cond uz a esta<;ao do caminho de ferro. Aqui 
encontram-se ediffcios que denotam o infcio de uma nova 

era urbanfstica na vila. Pobre nos materiais e no gosto. As 
ruas sem passeios ou inacabadas, os poucos espa~os verdes 
existentes mal conscrvados ou ja abandonados. Urn misto 
de ambiente rural, urbana e industrial, urn espa~o marcada 
pela falta de urbanidade (Fot. 17). 

Ainda nesta ultima estrutura devem ser considerados 
OS bairros rcsidenciais dos ul Limos deccnios, desordenados 
e com grande compacidade on de nao sao visfveis rela~oes 
de complementaridade com equipamemos e onde 
desaparece quase o espa~o verde publico. Apenas nas 
avenidas do principia do scculo sao oferecidos produtos 
de consumo diario e ocasional e alguns servi~os de ensino 
e saude, fundamentalmente. 

Em sum a, vcrifica-se que nos do is primeiros con juntos 
permanecem elementos que sao estruturantes da imagem 
da cidade, alguns respeitando o pass ado; por urn I ado, pelo 
valor simb61ico, cultural e arquitect6nico, par outre, pela 
localiza~ao estratcgica rclativamente ao espa~o envoi vente. 

A QUALIDADE AMniENTAL 

Os elementos marcantes sao normal mente representa
dos por linhas de relevo, ediffc ios, sinais lum inosos, Iojas, 
que se evidenciam na paisagem urbana. Distinguem-se 
pela sua Iocaliza~ao, por exemplo, e visibil idade atraves 
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Fot. 14 - Casa Be~a Meneses (1995) 

Fot. 15 - Casado Benfeito (1995) 
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Fot. 16- Conjunto residencial na margem direita do rio Cavado (1995) 

Fot. 17- Exemplo de construc;iio recente (1995) 
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de urn Iongo perfodo de tempo e de espa9o. Alguns podem 
ser usados como refercncias e serem usados como indica
~oes de identidade. 

Algumas estrategias que deem resposta as debilidades 
da imagem e qualidade ambiental 

Fazer o levantamento e classifica~ao do patrim6nio 
da cidade. Os ediffcios em rufnas ou em mau cstado de 
conserva9ilo devem ser analisados q uer q uanto a q ualidade 
arquitectonicaquerquantoao factodeestarem interligados 
com outros espa9os construfdos, constituindo, por isso, 
em cspa9o identificavel. Quando tais pressupostos se 
mantcm, a reconstru9ilo deve ser executada tendo como 
precau9oes urn conjunto de elementos que se colocam 
tam bern ao nfvel dos pr6prios materiais: a cobertura (telha 
de canudo), o guarnecimento de vaos (caixilharia de 
madeira), rebocos ou em sua substitui9ilo argamassas de 
tipo tradicional, cantarias (engasgamento, cimalhas, 
gargulas, molduras, mcdalhocs), platibandas, gradea
mcntos, ferragcns, chamincs, medalhOes, azulejos etc., 
de vern ser mantidos nas construyocs novas ou rcconstru96eS 
da area antiga da cidadc. A altura tambcm nao dcve 
exccder os trcs pavimentos ou uma cercea de 10 metros, 
man tendo o equilfbrio da linha de horizonte. As constru96es 
ou rcconstru96es que nao respeitcm estes pressupostos e 
alguns ediffcios industriaisque se possam tornar agressivos 
a imagem da cidade dcvcm ser considerados para efeitos 
de dcmoli9ilo, prescrvando, dcste modo, a qualidade da 
imagem da cidade. 

Preservar os elementos marcantes no cemirio de 
toda a cidade que sao constitufdos, por cxemplo, pclos 
rcstos do pa9o ducal dos quais sc crguc a alta chaminc 
tubular - a for9a deste clemento 6 rcfor9ado pel a localiza-
9ilO dcfrontc de urn a das principais entradas na cidade -, 
a lgrcja Matriz eo Pclourinho. Este con junto 6 importante 
pcla sua estrutura e significado. A accntuada percepyilo c 
transmitida pela forma e Jocalizayao, sobressaindo relati
vamente a linha de agua, o rio Cavado, o que favorece a 
visibilidadedo con junto e, principalmentc, da alta chamine 
do pa9o acastelado, a alguma distftncia, contribuindo para 
que este con junto perdurc como urn sinal-chave do centro 
hist6rico de Barcelos. Reconhcce-se-Jhe importftncia 
simb61ica e visual. Refira-se que a imagem c formada por 
urn campo continuo que pode scr afcctado ou perturbado 
por urn elemento do conjunto. Por exemplo, a vcgctayao 
que scdesenvolve a Oeste destcconjunto, em bora nao seja 
elemcnto marcante, pode influir de forma decisiva, quer 
positivaquer ncgativamentc. E, pois, fundamental avan9ar 
para considera9Cies acerca de estruturas de conjunto. 
Inclucm-seaqui, porcxemplo, as condicionantesimpostas 
pelo trafego e o estacionamento que alterarn, tambem, 
profundamente a imagem da cidadc, principalmente nas 
areas do casco antigo que, pel a sua morfologia e complei
yao, o tornam diffcil quer para quem circula de carro quer 
para quem, e principalmente, se desloca a pc. 
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Manter a evoca~ao do passado no Centro Hist6rico, 
atraves de pontos de referencia que sao a for9a desse 
testemunho. No entanto, verifica-se a necessidade de 
revitalizar a area central incorporando o progresso na ideia 
de evolu9ao dos espa9os urbanos. Tem-se verificado, 
contudo, que a expansao da cidade influencia a cria9ao de 
novos centros e e rclevante que nao se exclua a produ9ao 
de novos centros, adaptando a cidadea evolu9ao e as novas 
necessidades. 0 que parece fundamental eque seja possfvel 
a articula9ao entre os dois centros - o hist6rico e o 
comercial- vivcndo em harmonia e, fundamentalmente, 
em complementaridade. Uma das medidas que poder:i 
suportar este conceito e a cria9ao de sistemas de percursos, 
bern identificados e sem rotura. Os elementos podem tam
bern ser organizados numa sequcnciacontfnua, permitindo 
que todo urn percurso seja possfvel de identifica9ao e se 
tome compatfvel atravcs de uma sucessao familiar de 
pormenores. 

As caracterfsticas da area central de Barcelos, por ter 
uma forma espacial coerente com focos de aten9ao 
indi vidualizados e simb6licos, e perfeitamente 
identificavel. Mas para que o centro hist6rico nao se 
efemcrize, toma-se indispensavel criar urn fen6meno 
urbana que tenha uma real validade historica quer do 
ponto de vista da imagem e adaptayao as nccessidades 
quer ainda de continuidade e vitalidade com vista a mem6ria 
das popula9oes. 

A interven9ao que venha a ser feita deve ser desen
volvida no ambito da criayaO de limites nftidos de forma a 
que esLe nucleo central nao se descaracterize, sen do possfvel 
a sua defini9ao por uma determinada quantidade de repe
tiyoes e redundfmcias. 

Tornar o espa~o antigo mais atractivo. A monu
mentalidade de alguns ediffcios ou simplesmente o teste
munho de urn a cpoca deve ser ofcrecido a todos, residentes 
ou passantes. Por isso, e necessaria tornar esses espayOS 
mais atraclivos favorecendo, por exemplo, a circula91lo 
pedestre. Em alguns casas e urgente criar mais areas 
pedonais, a semelhan9a do que foi feito na rua Direita e, 
noutros casos, a possibilidade da redu9ao de do is para urn 
sentido unico de circulayao. 0 Largo do Apoio e uma das 
areas de interveny1lO prioritarias devolvendo-O aos peoes 
e criando af areas de convfvio e comercio. 

Deve ainda reflectir-se prioritariamente no arranjo 
urbanfslico dos cruzamentos, pclo efcilo que decorre de 
serem os pontos de apoio conceptuais da cidade. Por 
exemplo, qualquer tipo de ediffcios local izada nestes 
pontos c rna is facilmcnte relida na memoria- devem por 
isso ser valorizados estes espa9os de intervenyao. 

Reformular a cidade para melhorar a sua 
imaginabilidade. 0 que importa e a qualidade de uma 
imagem mental. Por isso, c relevante saber olhar a cidade. 
0 proprio processo de reformar a cidade para melhorar a 
sua imaginabilidade pode tamar a imagem mais nftida. 
0 objectivo dos urbanisLas nao deve ser so ter urn meio 
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ambiente bern organizado mas, e simultaneamente, sim
b6lico, que retrate as suas tradi~oes hist6ricas e aspira~oes. 

No espa~o construfdo, a marca mais forte e a casa, 
podendo em alguns casos tornar-se at6 violcnta. Este facto 
e o resultado da presen~ta de tccnicas de constru~ao, do 
fazer a cidade ao sabor das mod as, provocando por vezes 
grandes altera~oes na paisagem. Por outro !ado, a forma 
como as casas se aglutinam ou se dispersam evidencia os 
sistemas econ6micos, sociais e politicos nos quais se 
corporiza. Por exemplo, os ediffcios de constru((ao recente 
(ou reconstru~ao) que sao observados no centro hist6rico 
constituem, na maior parte dos casos, elementos 
perturbadores da imagem que se pretende. Os volumes, 
materiais ou rasgamentos da fachada na maior parte dos 
casos nao estll.o de acordo com os espa~os contfguos. Nao 
se trata de excluir do casco antigo todos os elementos 
perturbadores, antes localiza-los de forma adequada 
podcndo, em alguns casos, elementos novos virem a ser 
marcantes e, por isso, fi xar e refor~ar o centro. 0 que 
importa preservar e a qualidade arquitect6nica quer dos 
ediffcios quer de outros elementos que passem a fazer 
parte da paisagem urbana. 

Particular aten~ao devera ser dirigida: 
- Ao espa~o entre o rio e a cidade. De uma e outra 

margem, observa-se urn Iongo espa~o que nao tern merccido 
a aten~ao dos urbanistas. 0 lan~amento de urn a nova ponte, 

a montante talvez, eo aproveitamento das margens e uma 
priori dade no melhoramento da qualidade urbana passando 
pcla organiza~~o dos usos e espa~os ribeirinhos (Fot. 18). 

-A publicidade e a imagem urbana. Urn alerta ainda 
para a forma como e representada a publicidade co mercia) 
nas fachadas dos edificios-pela sua dimensao, core for
ma - , que pode esconder tra~os importantes e que seriam 
essenci_ais para a interpreta~ao da imagem da cidade. 

-A ilumina~ao artificial das ruas e dos ediflcios, a 
qual pode afectar a leitura da imagem da cidade de forma 
positiva ou negativa. E importante saber interpretar a 
cidade para que possam ser postos em destaque, pela 
il uminayao directa ou indirecta, elementos essenciais para 
a comP,_reens~o da sua imagem. 

-A acessibilidade ao centro, principalmente atraves 
do transporte publico, que requer pondera~ao quer na 
selec~ao dos percursos altemativos aos existentes- pre
servando a circula~ao dos peoes ou do trans ito condicionado 
no casco antigo -q uer na cria~ao de parques de estaciona
mento proximo do centro- o Campo da Feira nao de vera 
funcionar como parque de estacionamento mas, antes, 
como espa~o publico de laser e encontro, o que podeni ser 
refor~ado pela abertura do jardim murado que ladeia, a 
direita, o hospital. Estas estrategias visam a revaloriza~ao 
urbana e patrimonial da area central da cidade. 

-A consolida~ao dos espa~os verdes e areas de lazer, 
de rccreio e convivcncia, que 6 fundamental na valorizayao 

Fot. 18- lmagem da margem esquerda do rio Cavado. Nucleo de Barcelinhos (1995) 
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cultural e IUdica dos residcntcs ou utentes da cidade. 
- Ao melhoramento das infraestrutras urbanlsticas 

ao nf vel da agua canalizada no alojamento, esgotos ligados 
a rede publicae rccolha diaria de lixo. Apenas a freguesia 
de Barcelos pode oferecer a totalidade dos seus habitantes 
estas condic;;oes de conforto ambiental. Salicnte-se, ainda, 
a necessidade de intervir ao nfvel do melhoramento da 
qualidade da agua do rio (sendo para isso necessaria 
empreender tarefas nos sistemas de interccptores e 
tratamento deesgotos, principalmenteos industrials), bern 
como ao nfvel de acessibilidade e utilizac;;ao das margens. 

CONCLUSAO 

Em algumas areas da cidade de Barcelos as interrupc;;oes 
de crescimcnto, em alguns casos durante varies seculos, 
resultam numa dualidade do antigo e do modcrno, ou do 
novo e do velho, em construc;;lio ou em rufnas, coalesccntes 
e coexistindo no mesmo espac;;o. Estes podem ser 
considerados os espac;;os de transic;;ao ondc a imagcm e 
influenciada pcla falta de uniformidade na c6rcca, nos 
materials de construc;;ao, na relac;;ao dos espac;;os construfdos 
com os livres-principal mente os jardins privados. A qui 
surgem construc;;oes de quase todas as 6pocas e dos estilos 
correspondentes. A pobrcza de alguns materia is empregues 
na construc;;ao dos ediffcios, principalmcnte na habitac;;ao 
social, conferem a alguns espac;;os uma imagem de pobrcza 
e desqualificac;;ao de espac;;o urbana. 

A cidade de Barcelos e constitufda por freguesias ou 
parte de freguesias onde a ruralidade est.a, ainda, bern 
patente. 0 operario cam pones marcou este cspac;;o com os 
seus modos de vida tel uri cos e sao bern visfveis os pequenos 
quintals onde a agricultura e de mera subsistcncia. Sc, por 
um !ado, estamos perante um espac;;o urbana pouco 
consolidadoc com fortes innucncias rurais, on de o desenho 
do lote nao obedece a qualquer plano de urbanizac;;ao, por 
outro lado, a ligac;;ao telurica confere a este espac;;o bcleza 
e harmonia. Verifica-se, todavia, ser urgente a melhoria da 
qualidade do desenho urbana das novas expansoes. 

Durante varias d6cadas tornou-se mais facil e 
econ6mico construir ao Iongo das estradas, quer pela 
existcncia de infra-estruturas de saneamento Msico quer 
por serem areas de boa acessibilidade. 0 crescimcnto do 
espac;;o urbana de forma radial segundo as vias de circulac;;ao 
rodoviaria conduziu a problemas urbanfsticos, de convivio 
e vizinhanc;;a. Devem somar-se a estes os problemas de 
circulac;;ao e os acidentes viarios. 

Salvaguardar este tipo de crescimento urbana passa, 
por exemplo, pel a construc;;ao de habitac;;ao de caracterfst.icas 
sociais e a criac;;ao de lotes infra estruturados. 

Os problemas da populac;;ao residcnte podem tamb6m 
ser minorados sese proceder a qualificac;;ao urbanfstica da 
habitac;;ao qucrnas areas consolidadas quer nas de ex pan sao 
recente, salvaguardando a identidade e participac;;ao das 
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populac;;oes. Principalmente nas freguesias de Barcelos e 
Barcclinhos toma-se urgente a reconversao de bairros 
degradados que se devem conjugar com acc;;oes de 
reabilitac;;ao urbana. 

E prioritario, ainda, introduzir em alguns espac;;os e 
melhorar noutros as redes de abastecimento de agua e de 
saneamento basi co, bern como aumentar a rede de recolha 
de resfduos s61idos, incluindo o estudo da recolha (com 
separac;;ao de materiais) e deposic;;ao de lixos. 

As deslocac;;oes freq uentes quer da populac;;ao residente 
no concelho que trabalha ou estuda fora quer da populac;;ao 
de fora do concelho que encontra neste espac;;o a sua 
actividade profissional, obriga a uma mudanc;;a das 
condic;;oes gerais de acessibilidade, atraves da melhoria 
das redes de transportes rodoviarios e a um aumento da 
acessibilidade ferroviaria, atraves da modernizac;;ao da 
linha do Minho. 

Relcmbrando que sao muitas as unidades industrials 
que lanc;;am os seus efluentes nos curses de agua scm 
qualquer tipode tratamento, interessa assegurar a qualidade 
ambiental, ao nfvel da qualidade de agua do rio Cavado. 

Em suma: a evolur;ao da tecnica da construc;;ao, por 
exemplo, e a transformac;;ao social c econ6mica da vida dos 
cidadaos rcnecte-se nas alterac;;oes que o espac;;o urbana 
tern vindo a sofrer. Por isso, a fisionomia e a cstrutura 
urbana vao-se adaptando as novas condic;;oes e modos de 
vida, pretcndendo-se que este proccsso se desenvolva de 
forma harmoniosa. 
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