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Faculdade de Letras. Universidadede Coimbra 

Durante o anode 1995, foram aprescntadas, c discutidas publicamcntc, scis disserta~:;oes de Mestrado em Gcografia. 
Como intuito de promover uma maior divu!ga~:;ao da investiga\=ao cientffica efectuada para a realiza~:;ao destes trabalhos, 
urn a vez que a sua discussao publica apenas assistiu urn numero rcstrito de pcssoas, foi solicitada aos auto res de cada uma 
das disserta~:;oes, a elaborar;ao de urn pequeno resumo. 

MATOSINHOS SUL: QUE IMAGEM PARA UMA OPERA<;AO DE CATALISE URBANA* 

Matosinhos Sui e urn sector urbano da cidade de 
Matosinhos1, cuja ocupar;ao prcdominante, no momcnto, 
sao "carcar;as" dcantigas fabricasconserveiras. 0 proccsso 
de dcsindustrializa~:;ao accntuou-sc ainda nos anos scssenta, 
culminando em 1973 com o cncerramento maci~:;o de 
unidades ligadas as conservas de Sardinha e outros sec to res 
laterals. Desdc cssa altura o proccsso de rcgcncra\=llO 
econ6mica produtiva e funcional de Matosinhos Sui 
encontra-seadiado. 0 problcmacoloca-scquando os cfeitos 
ambientais c a imagem de deteriora~:;ao urbana afectam 
todo o concclho, ao ponto de dcsviar invcstimcntos 
inovadorcs para municfpios contfguos. Ao mcsmo tempo, 
o solo urbano dcsocupado em Matosinhos Sui afigura-se 
como uma oportunidade de proporcionar a rcdescolagem 
econ6mica de Matosinhos2. 

A idcia na qual gravita cstc trabalho vai ao cncontro de 
contribuir para urn a proposta de rcafccta~:;ao de Matosinhos 
Sulqueconjugucacapacidadcdcatrairscctoresprodutivos 
"nobres" com a produc;:ao de urn modclo territorial mais 

* Dissertayiio de Mestrado em Geografia Regional. 
1 Matosinhos Sui ocupa uma area com cercade 110 ha. A planta 
deste sectorda cidade foi desenhada em finais do scculo XIX por 
Lici'nio Guimariies, segundo uma orienlayiio orlogonal c com 
espayos de circulayiio "gencrosos". 
2 Numa base qualitativamenle superior, atravcs da caplayiio de 
sectores "elegantes" ambientalmenle limpos, e de alto valor 
acrescentado. 

Antonio Imicio Pinheiro do Carmo 

equilibrado. Para dcscncadear este processo propoe-se a 
concep~:;ao de urn esquema de planeamcnto flexfvel, 
adaptativo e cstratcgico que va ao encontro das motivar;ocs 
dos varios agentcs envolvidos na produ~:;ao da cidade. 
Nesta taocomplcxa cconnituosa tare fa urge a dcfini~:;ao de 
uma plataforma agregadora de interesses: a imagem da 
cidade. Is to ca dcfini~:;ao dos contornos da cidade dcsejada. 

Quando se fala em imagem da cidade nao se associa 
apenas a componente figurativa, como por exemplo a pare
cia em CULLEN ou LYNCH. No contexto actual, com a 
afirmar;ao dos mass mediae das tccnolog ias de inf orma~:;ao 
redimensiona-se o papel a descmpenhar pelas imagens 
vinculadas as cidadcs. Por urn I ado prctende-se defender a 
perda de idcntidade, fruto da obsolescencia dos scctores 
tradicionais e emblematicos, como eo caso das conservas 
em Matosinhos. Por outro I ado a construr;ao iconografica 
de uma nova imagcm, suficientemente sedutora, torna-sc 
condir;ao para conduzir a catalise urbana3 . 

Nesta sequencia te6rica o trabalhoMatosinhos Sui: que 
imagem para uma operac;ao de catalise urbana compoe
-se de: 

- Uma curta introdu~:;ao onde sao discutidos aspectos 
da evolu~:;ao dos sistemas urbanos metropolitanos, dando 

3 No sentido de o processo de reconversiio se auto-alimentar, 
proporcionando efcitos na dinamica dos agentes envolvidos na 
produ~iio da cidade e no alargamento das transforma<;:ocs a 
outros sectores urbanos. 
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enfase ao papel da rela~ao dos sistemas territoriais com os 
ciclos de crescimento econ6mico. 

- Urn capitulo em que se aborda a problcmatica e 
enq uadram ento de Matosinhos S ul. Neste pon to siio f ocadas 
questoes da evoluc;ao historica aos nfveis economico, 
urbanfstico e politico-social. Em sequencia relaciona-se 
Matosinhos com outros contextos territoriais. Finalmente 
faz-se urn balan~o da actua~ao do GTL sobre Matosinhos 
Sul4. 

- Num outro capitulo desenvolve-se uma proposta de 
intervencao estratcgica em Matosinhos Sui. Definem-se 
os pontos fortes e as debilidades do sector urbano em 
quesllio, inventariam-se as oportunidades, propondo-se, 
ainda, urn modelo que oriente o senti do de crescimento da 
cidade. Neste capitulo avalia-se o trabalho do GTL em 
Matosinhos Sui, fazendo o contraponto com algumas 

sugestoes avancadas. Apresentam-se ainda os resultados e 
a interpreta<;iio de urn inqucrito lan<;ado a urn a amostragem 
de Matosinhenses no ambito da defini~ao da imagem da 
cidade desejada5. 

Como conclusao geral sao salientados os riscos 
inerentes a urn processo de construcao da cidade que, ao 
mostrar-se flexfvel, e susceptfvel de ~ncobrir os interesses 
dos grupos dominantes e, consequentemente, o processo 
de recon versao urbana derrapar para urn a logica puramente 
especulativa. Se bern que se defenda a existcncia de uma 
tensao especulativa, capaz de atrair os investidores mais 
dinfimicos, ha que salvaguardar com urn grande rigor 
tecnico as regras de jogo que definem a actuac;ao dos 
varios agentes economicos. Dai que, antes de mais, se 
exija a reconversao do papel do urbanista e da forma de 
acLUa<;iio do poder polftico municipal. 

VISEU- "UM ESPA<;O URBANO EM MUTA<;AO"* 

Viseu tern sofrido urn crescimentosignificativoa todos 
os nfveis nos ultimos anos. Os predios crescem em altura, 
as ruas enchem-se de automoveis (e os passeios tambem), 
as dificuldades de aparcamento sao crescentes, as pessoas 
avolumam-se nos passeios e nas ruas pedonais, a crimina
lidade e a marginalidade comec;:am a surgir, etc. 

0 desenvolvimento destc espac;o e feito a partir da 
cidade propriamentc dita, dos seus arrectores e de "ilhas 
urbanas" (constitufdas por loteamentos que surgem no 
mar rural dos arredores viseenses). 

0 crescimento desta area reflccte-se em fenomenos que 
estiio a modificar os seus pad roes tradicionais de evoluc;iio. 

No tccido urbano verificam-se alterac;:oes quer de cariz 
morfologico, quer de cariz funcional. 

A mobilidade da populac;:iio, a sua distribuic;:iio e o 
proprio crescimento, nos ultimos anos, sofreram uma 
vcrdadeira revoluc;:iio. 

Tambem a estrutura produtiva regional sofreu grandes 
al terac;:oes bern como a rede de infra-estruturas, nomeada-

4 Ainda durante os estudos prcvios do PDM de Matosinhos foi 
criado urn Gabinete Tccnico Local em 1991 cujo espa\=o de 
interven\=aO corresponde ao perlmetro de Matosinhos Sui. 
5 Os eerca de 400 inqucritos rea1izados abrangiam varios 
objectivos, de entre os quais se destaca: a lcgibilidade do sector 
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mente as rodoviarias, potenciando o desenvolvimento da 
regiiio a nfveis ate aqui nunca verificados, contribuindo 
para o aumento da circulac;:ao e, portanto, para o 
congestionamento do "continua aedificatio" viseense. 

Neste contexto, surgem novas formas de comcrcio 
comoos Centros Co mercia is, os hipermercados (retalhistas 
e grossistas), etc., que coexistem com form as de comcrcio 
tradicional. 

A Rua Direita, arteria pertencente ao centro historico 
de Viseu, e urn exemplo paradigmatico onde o comcrcio 
mais moderno eo mais tradicional coexistem, em bora se 
verifique uma tendcncia para o desaparecimento do de 
tipo tradicional e diario em detrimcnto do ocasional e 
mesmo raro. 

0 conjunto de transformac;oes verificadas parccem 
indiciar que Viseu se esta a transformar num dos mais 
importantes polos de crescimento/desenvolvimento do 
interior da Rcgiiio Centro. 

sui dacidade, a percepyao do "centro" dacidade, a identificayao 
dos leones Matosinhenses, a clarifica\=ao de uma ideia de cidade 
desejada ... 

* Dissertayao de Mestrado em Gcografia Regional. 
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PLANEAMENTO E SISTEMAS DE INFORMA(;AO NA AREA DA SAUDE* 

A interdcpendcncia entre a Economia c a Saude nao e 
urn assunto recente. Pode-se constatar que durante a 
Revolw;;ao Industrial os trabalhadores adoeciam porque 
eram pobres, empobrcciam porque estavam doentes e 
adoeciam ainda rna is porque a pobrcza se tomava cvidcnte. 

Deste modo, regista-se a perda de trabalhadores como 
unidades econ6micas, quer por morte prematura, quer por 
redu~ao do tempo e da capacidade de trabalho. Assim, a 
falta de aplicar;ao de medidas preventivas adequadas 
reflecte-se, normalmente, no custo mais elcvado dos 
servi~os curatives. 0 que parece evidente e 16gico e que a 
Saudeconstitui urn elemento essencial do desenvolvimento 
econ6mico a Iongo prazo. Descurar esse aspecto Uio 
importantc da vida humana conduz a perdas econ6micas, 
consequcncia da diminuir;ao da produtividade. 

Em Saude, planearc urn processo continuo de previsao 
de recursos e de servi~os necessaries. Este processo visa 
atingir objectives de term inados, segundo a ordem de priori
dade estabelecida, e permite escolhcr a(s) solur;ao(oes) 
6ptima(s) entre varias alternativas. Essas escolhas tomam 
em considerar;ao os constrangimentos actuais ou previsfveis 
no futuro. 

0 Plancamcnto da Saude deve ser da responsabilidade 
de uma equipa pluridisciplinar que tern por objectivo o 
(re)ordenar territorial mente os servir;os de saude de modo 
a que estes sejam optimizados na assistcncia as nccessidades 
sentidas pela popula~ao. 

0 gc6grafo, com a sua perspectiva e sensibilidade 
relativamente ao espar;o, assume-se, assim, como urn 
indispensavel elemento destas cquipas. Qucr isto dizcr 
que o ge6grafo, com a sua formar;ao, permite contribuir 
para o entendimento ao nfvel espacial da eficicncia, 
acessibilidade e utilizar;ao dos servi~os de saude. 

E, como defende Rodrigues (1993, 49), a geografia da 
saude tern como objectivo os estudos espaciais com a 
investigar;ao quer das rela~oes entre o meio e a doen~a, 
quer da distribuir;ao e difusao dos servi~os de saude. 

0 processo de planeamcnto come~a com a analise da 
situa~ao e esta, porseu turno, inicia-se com a caracteriza~ao 
dadivisaoadministrativaescolhida para estudo (Nuts I, II, 
III, entre outras). Como se compreendera, a analise 
oferccera variar;oes segundo a dimensao da area de estudo 

* Dissertayao de Mestrado em Geografia Regional. 

J olio Pedro Boleo Ferreira B icho 

na medida em que 0 modelo de analise nao sera 0 mesmo 
para espar;os geograficos tii.o variados. Espa~os esses que 
reflectirao diferentes neccssidadcs, quer do ponto de vista 
qualitative, quer do ponto de vista quantitativa. 

Urn modelo de planeamento de servi~os de saude 
requer que se proceda a uma combinar;ao de rccursos 
humanos, materiais e financeiros. 

Com esta combinar;ao pretende-se que ela permita 
atingir as metas fixadas e a possibilidade de concretizar 
uma determinada estratcgia. No entanto, nao se deve 
esquecer que os mctodos a aplicar nas actividades de 
planeamento devem variar em funr;ao das caracterfsticas 
do pais para o qual se planifica. Pretende-se ainda que o 
planeamento da saude passe a ser utilizado como urn 
instrumento de gestilo. Deste modo favorecer-se-a o 
desenvolvimento de servir;os de saude mais perfeitos. 

Ainda que nao existissem outras razoes, o desenvolvi
mento e aperfeir;oamento de Sistemas de Informar;ao 
serviria para justificar a actividadc de planeamento. Se 
esscs Sistemas de Informar;ao sao bons, a unidadc de 
planeamento apenas tera que os adoptar as suas neces
sidades particularcs. Pelo contrario, se os dados forem 
deficientes, havera que os completar com inqueritos ou 
outros meios de colheita. Daf que uma das vantagens de 
urn born planeamento e a analise crftica que ele provoca 
sobre o Sistema de Informa~ao cxistente. 

Tnformatizar 6, em Saude, mais do que urn mero acto 
tccnico. Neste campo, os dados assumem-se como 
neur6nios, corar;oes, hormonas, emor;oes, parcelas de scres 
humanos nas varias fases da sua vivcncia. Assim, a 
informatica torna-se urn instrumento de redescoberta da 
natureza hum ana transfigurada pelos ob jectos dos servic;os 
de saudc. 

A aplicar;ao da informatica na area da Saudc nao c da 
compctcncia exclusiva dos informaticos, mas sim de urn 
trabalho pluridisciplinar, na medida em que nenhuma 
profissao e auto-suficiente na compreensao de todo 0 

conjunto. Conjunto esse onde se impoe uma activa 
participar;ao de tecnicos de informatica e utilizadorcs 
(instituir;oes, servir;os, profissionais de saude). 

A implantar;ao de urn Sistema de Informa~ao automa
tizado envolve a reavaliar;ao dos sistemas existentes com 
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as etapas e os critcrios rigorosamente definidos. A intro
du~ao da automata~ao exige condi~oes operacionais, tais 
como redefini~ao das tarefas, racionaliza~ao dos 
procedimentos, estrutura fixa de registos e formularies, 
padroniza~ao da tcrrninologia, scguran~a fisica dos dados 
(com nivel de autoriza~ao para accsso a sistemas para 
manter a confidencialidade) e a forma~ao dos rccursos 
humanos. 

Trata-se de urn problema multifacctado onde confluem 
contributes metodol6gicos e substantives muito diversos: 
as aplica~oes do mctodo cientffico em saude, a organiza~ao 
e aadministra~ao descrvi~os, as tecnologias de informa~ao 
e as cicncias de comportamento. 

A tematica deste trabalho insere-sc, em primeiro Iugar, 
num contribute para o conhecimento do modo de 
organiza~ao dos cuidados de saude e do grau de satisfa~ao 

das popula~oes a essa organiza~ao. E, em segundo, a valiar 
0 nivel cultural/informatico dos profissionais de saude. 

Os principais objectives que estiveram subjacentes a 
realiza~ao desta dissertayao sao: a importancia do 
planeamento da salide como urn processo integrado no 
desenvolvimento/crescimento de uma soeiedade mais 
harmoniosa, transmitir urn conhecimento acerca do modo 
de utilizayaO dos servi~os de saude Primaries e 
Diferenciados no Concclho da Figueira da Foz e, em 
particular, na area urbana da Figueira da Foz, determinar 
o grau de influencia do periodo estival na qualidade e 
q uantidade de presta~ao de cuidados de saude a populayao; 
avaliar a pertinencia da criayao de urn Sistema de 
Informayao na area da Saude; e analisar o grau de 
aceitabilidade pelos profissionais de saude no emprego 
das Novas Tecnologias no exercfcio diario dasua profissao. 

A RECONVERSAO DE ANTIGOS ESPA<;OS INDUSTRIAlS 
ESTUDO DA AREA CENTRAL DE COIMBRA * 

A Reconversiio de Antigos Espa~os l ndustriais- Estudo 
da Area Central de Coimbra constitui o titulo de urn 
trabalho a pre sen tado a Faculdade de Letras da Uni versidade 
de Coimbra, com vista a obten~ao do grau de Mestre em 
Geografia (Area de espccializaryaoem Geografia Regional) 
defendido em prova publica no dia 28 de Novembro de 
1995. Fizeram parte do juri os Professores Doutores Jose 
Manuel Pereira de Oliveira (presidente) e Lucilia de Jesus 
Caetano ( orien tad ora), ambos da U n i vcrsidade de Coim bra, 
e a Professora Doutora Teresa Barata Salgueiro (arguente) 
da Universidade de Lis boa. 

0 estudo esta organizado em 2 partes e 4 capftulos 
( 190 p) para a 16m de 4 anexos, totalizando 217 paginas. 

Na primeira parte inicia-se o estudo com algumas 
reflexoes sobre as liga~oes entre a actividade industrial e 
o espa~o urbana, com especial destaque para o problema 
do declfnio industrial nas areas centrais urbanas. 

No segundo capitulo procuramos focar a questao dos 
espa~os industriais desactivados. A recolha da bibliografia 
tematica orientou-nos na pesquisa sobre a terminologia, 
significado e tipologia destes espa~os:friche industrielle, 
waste land, derelict land, vacant land, Gewerbebrachen, 

* Disserta~lio de Mestrado em Geografia Regional. 

Margarida Maria Reis Gomes** 

lndustriebrachen, vacio industrial e baldfo industrial. 
Com efeito estas expressoes refercm-se, umas vezcs a 
significa~ocs equitativas, outras comprcendcm diferentes 
contcudos. Pcrante esta situa~ao, dedicamos parte do 
segundo capitulo as qucstocs de conceptualizar;ao dos 
espa~os industriais desactivados. 

A veriguadas as causas do processo e tendo em 
considerar;ao os obstaculos ao processo de reconversao, as 
analises efectuadas no ambito dos espa~os industriais 
desactivados cvidenciam qucst6cs centradas no mercado 
do solo. Oeste modo, uma abordagem adequada do proble
ma da valoriza~ao do solo urbana passa por uma analise 
dos diferentcs agentcs que participam em tomo da proprie
dade e do mercado do solo: entidade promotora, emprcsas 
construtoras e imobiliarias pcrtencentes ao sector publico 
ou privado. A for~a entre os agcntes, a forma e a natureza 
das rclar;oes que mantcm entre si constitucm os eixos 
fundamentais da dinamica da reconversao e rcutilizayao. 

A componente tc6rica integra ainda uma abordagcm 
da rcconversao de antigos espar;os industriais. Nesta, as 
expcricncias levadas a cabo sublinham a transformar;ao 
dcsscs esparyos para novos usos, nomeadamcnte para a 

** Instituto de Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra. 
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aclividade comercial, cscrit6rios,armazcns, parqucamcnto, 
habitar,:ao, hotclaria e similarcs. 

A segunda parte integra os dois ultimos capitulos que 
constituem, no todo, o estudo pnilico, recaindo sobre a 
area central de Coimbra. 

Comc~amos o tcrceiro capilulo por analisar a cvolur,:ao 
das difcrcntcs Iocaliza~ocs da actividade industrial no 
espar,:o urbano de Coimbra. Scguidamcnte abordamos a 
incidcncia dos pianos de urbanizar,:ao dacidadc dcCoimbra 
na localiza~ao da industria, nomcadamcnte o Antcprojccto 
de Urbaniza~ao, de Embclczamcnto e de Extcnsao da 
Cidade de Coimbra (aprovado em 1945), Plano Rcgulador 
da Cidade de Coimbra (aprovado em 1957), Plano Gcral 
de Urbanizar,:ao de Coimbra (1974) co Plano Director 
Municipal de Coimbra (aprovado em 1994). 

ALravcs das analises cf cctuadas constatou-sc a formar,:ao 
de alguns espar,:os ind ustriais: A vcnida Fcrnao de 
Magalhacs, Amado, Casado Sal, Cosclhas ... , inicialmentc 
com uma posir,:ao pcrifcrica ao nuclco urbano, mas que 
gradualmcnte foram scndo intcgrados pclo crcscimcnto 
urbano, aprescnta hoje uma posir,:ao central urbana. 
Actualmcnte estes cspar,:os industriais c/ou sobrctudo os 
edificios fabris nclcs incorporados constituem por urn I ado 
uma importante rcserva de solo potencial mente rcnovavel, 
por outro uma excelcn te oportun idadc para a concrctiza~ao 
de importantcs opcrar,:6cs urbanisticas. 

0 quarto capftulo rcfcrc-se a rcconversao das unidadcs 
industriais na area central de Coimbra que apcsar de nao 
apresentarem, isoladamcnte, uma cxtcnsao considcnivel, 
quando analisados c pcrspccti vados em conjunto, 
manifestam urn s ignificado peculiar no ambito da 
problematica em qucslllo. Para isso comer,:amos por 
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dclimitar a nossa area de estudo, circunscrita a margem 
dircita do rio Mondcgo c aos seguintcs ediffcios industriais: 
Companhia da Cervcja de Coimbra; Fabricas Triunfo 
S.A.; Fabrica de Azulejos Hidraulicos Joaquim Gomes 
Porto & Irmao; Anibal de Lima & Irmao; Fabricas Ideal, 
Industrias Textcis S.A.; Fabric a Miranda, Lda.; Fabrica de 
Curtumcs de Coimbra, Lda .. 

Como objectivo de analisar quais os ediffcios e quais 
as orientar,:ocs urban as para a area de estudo e/ou os pontos 
nelc considerados, proccdemos a urn a leituradas principais 
ideias e Pianos realizados, da dccadade40 ate aactualidade, 
para a area urbana de Coimbra. Segue-se urn conjunto de 
narrativas que comcr,:am por scr biografias empresariais e 
com as quais prctendcmos marcar, por urn !ado, o infcio da 
actividade industrial e, por outro, o momcnto da 
dcsactivar,:ao ou ccssar,:ao da actividade. Cada urn dos 
casos de estudo c acompanhado por uma analise das 
diversas propostas c/ou projectos de reutilizar,:ao. 

A concrctizar,:ao dos objcctivos que nos propusemos 
atingir implicou o rccurso ao contacto directo atraves da 
rcalizar,:ao de cntrevistas tendo por base urn questionario 
- A Reconversao de Antigos Espa~os lndustriais 
(Ancxo II). 

Tcrminamos o ultimo capitulo com uma analise 
comparativa dos difcrcntcs casos de estudo relativa aos 
factores de Iocaliza~ao cdc ccssar,:ao da aclividadc industrial 
e ainda quanto as estratcgias dos agentes intcrvenicntcs na 
rcconversao assim como a natureza de rcutilizar,:ao. 

As considcra~oes finais do trabalho constitucm uma 
rcscnha das principais conclusocs tiradas ao Iongo dos 
difcrentes capftulos, e suas intcr-rclar,:C>es, permitindo uma 
ultima reflexao de todo 0 trabalho cfcctuado. 
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