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69 A Baixa Pombalina 
Analise socio-econornica 
de urn centro rnercantil 

• # • 

europeu no InlCIO 

do seculo XXI 


.folio Seixas 

Centro de Estudos Territoriais-· [SCTE 

o lugar da Baixa 

Alcandorada, por seculos de afirmat;ao hist6rica, a 

urn lugar cimeiro de representat;ao politica, social e 

de identidade, a Baixa de Lisboa representa-se hoje, 

em multiplos sentidos, numa posit;ao central dos sen

tires e das energias da cidade, mas tambem, na ver

dade, de to do urn pais. 

Multiplas razoes estao na base dessa fort;a polari

zadora: em primeiro lugar, pela consolidat;ao estru

tural de urn activo e pujante centro urbano politico, 

social e mercantil - 0 que revela, efectivamente, a 

condit;ao essencialmente mediterranica da cidade de 

Lisboa; em segundo lugar, pela grande project;ao 

imagimiria da resposta politica e urbanfstica ao 

terramoto, resposta que se assume (nao obstante a 

relativa escala portuguesa na inscrit;ao historica 

mundial) como urn marco na afirmat;ao iluminista 

europeia do seculo XVIII, nao so pelo arrojo do pro

jecto urbanfstico, mas tambem pela sua forte interli

gat;ao com uma vontade politica e com os drculos 

esclarecidos da epoca (Frant;a, 1962); em terceiro 

lugar, enfim, pela pr6pria (e fortfssima) significiincia 

do sentido de centro (como bern nos mostra 

Salgueiro, 2004), e a interligat;ao desse sentido (uma 

interligat;ao centripetal com as dinamicas espaciais, 

temporais e afectivas de urn territorio e de urn povo. 

A base hist6rica da cidade polftica, que convive 

com a afirmat;ao da cidade mercantil (para a Europa, 

muito especial mente a partir do perfodo de expansao 

da civilizat;ao europeia, desde 0 final da Idade Media 

e 0 inlcio dos imperios coloniais e da Renascent;a - 0 

que, para a Baixa, coincide com a instala<;ao, na 

Ribeira, do Pa<;o Real de D. Manuel I), dara lugar, 

por sua vez, e tres seculos mais tarde, a uma conju

gat;ao desta cidade mercantil e politica, com a cidade 

industrial, burguesa - e liberaL Sem duvida, a lisbo

eta Baixa Pombalina, assim como 0 seu vizinho 

Chiado, alicert;aram-se como excelente personifica

t;ao deste processo historico, em grande medida 

europeu. Tal como a maioria das suas congeneres 

europeias, e no final do seculo XIX e na primeira 

metade do seculo XX que a Baixa revel a as suas mais 

fortes dinamicas, assumindo plenamente 0 seu lugar 

de centro identitario, economico e cultural - afirma

t;ao que se materializa sob mUltiplas formas, desde a 

present;a dos nlveis mais elevados da administrat;ao 

publica e do empreendedorismo privado, ate as mais 

intimas deambulat;oes dos heteronimos pessoanos. 

No en tanto, e por alturas da decada de 1950, base

ada nao s6 no fragil processo portugues de indus

trializat;ao e de desenvolvimento econ6mico, mas 

tambem num comercio ultramarino ja com sinais de 

regressao, a Baixa, dependente da sua pr6pria socie

dade, COmet;ara a sentir os primeiros tremores de 

decadencia. Em 1970, Lefebvre referiria que 0 mundo 

se encontrava num forte processo de "revolut;ao 

urbana", identificavel numa mudant;a historica, 

estrutural, afectando nao s6 a configurat;ao das cida

des, como os seus proprios padroes e dinamicas de 

evolut;ao e de interdependencias internas e exter

nas. A "globalizat;ao do urbano", conjugada com uma 

manifesta falta de planeamento e estrategia (nao so 

em termos da cidade de Lisboa, mas sobretudo, a sua 

escala metropolitan a), levara a pelo menos cinco 

decadas de desestruturat;ao territorial num "policen

trismo organico", nao planeado, e conducente ao que 

hoje em dia tern sido comummente referido como "a 

metr6pole difusa". 

Com tais mudan<;as, e como e 6bvio, a propria ima

gem e identidade da cidade surge alterada incIuin

do os seus mais nobres lugares centrais. Esfort;ando

-se com algum vigor, a Baixa deixou de ser, no entan

to, 0 Central Business District (CBD) da cidade, nao 

para dar lugar a uma outra marcada zona (que, a 

suceder, seria logicamente 0 lugar central da afirma

t;ao burguesa dos seculos XIX e XX as Avenidas 

Novas e 0 Saldanha), mas para assistir, sem react;ao, 

a uma desconcentra<;ao multipla das for<;as urbanas 

muito nomeadamente nas ultimas duas decadas do 

seculo XX. 0 incendio do Chiado, de 1988, torna-se 

numa parabola real de tal declfnio historico. 

No entanto, e de uma forma aparentemente para

doxa! perante a voragem dos tempos, neste infcio do 
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 novo seculo, a Baixa e 0 Chiado, pelas suas caracte

rfsticas inerentes (induindo, apesar do dedfnio, uma 

estrutura com forte impacto economico e identidade 

cultural), parecem deter excelentes condi<;6es para 

uma reafirma<;ao como centro urbano pleno de vigor. 

Na verdade, e para alem das suas caracteristicas pro

prias arquitecturais e urbanisticas - e de centro de 

nfvel superior - deelevada qualidade, parecem con

solidar-se outras motiva<;6es de cunho mais s9cial, 

tais como 0 proprio processo cultural e politico de 

revaloriza<;ao dos centros historicos, para alem do 

entendimento progressivo (embora len to) da profun

da relevancia dos valores da compacticidade, da pro

ximidade - e da identidade. 

Este pequeno texto, ao efectuar uma breve analise 

de alguns indicadores de base s6cio-demografica e 

economica da Baixa/Chiado adata de 2001, apresen

ta 0 seu estado da arte num momenta que podeni ter 

correspondido, grosso modo, acristaliza<;ao do seu 

Distribui(iio dos residentes 

perfodo de maJOr crise assumindo-se com esta 

ideia, ao mesmo tempo - e sobretudo - uma postura 

de evidente confian<;a na sua reafirma<;iio pr6xima. 

Retrato socio-demognHico 

No territorio urbano da Baixa/Chiado residiam, a 
data de Mar<;o de 2001 1, ~269 individuos - ou seja, 

aproximadamente 0,6% da popula<;ao total da cidade 

de Lisboa. Para uma area de cerca de 64 hectares, 

situava-se assim numa densidade residencial de 51 

individuos por hectare urn nivel abaixo da media da 

cidade de Lisboa(que, para a mesma epoca, se situa

va em 67 individuos por hectare). Estes simples 

dados mostram, em primeiro lugar, a voca<;iio hist6

rica da Baixa essencialmente associada a espa<;os de 

afirma<;iio publica, economica e mercantil e niio 

tanto residenciaL 

Fonte; INE (Census 52001), tratamento C!'-,1L. 

Densidade (Residentes por hal 

] De acordo com 
o Censu~ QOOl, 

o recenseamento 
geral da 

efectuado 



Mesmo assim, podem ler-se tres zonas onde a resi

dencialidade se manifestava com maior vigor: numa 

primeira ordem de imporHincia, a zona norte do 

Carmo, na colina junto a Cal<;ada do Duque - regis

tando esta area elevados nfveis de densidade, dadas as 

suas distintas caracteristicas urbanisticas; em segundo 

lugar, e com um padrao de ocupa'Yao mals disperso, a 

zona nascente da Baixa, entre a Rua dos Correeiros e a 

Rua dos Fanqueiros espa'Yos habitacionais estes que, 

conforme tern referido diversos levantamentos, se 

situam nos andares mais elevados e nas mansardas dos 

editicios pombalinos; em terceiro lugar, as areas envol

ventes do Cais do Sodri>. 

Nao obstante a sua voca'Yao primordial para fun.:;:oes 

nao residenciais, as fortes tendencias de varia.:;:ao nega

tiva da popuIa<;ao residente na ddade, como um todo 

(durante a decada de 90) tambem afectaram a Baixa 

Pombalina e 0 Chiado. No global, a perda de popula'Yao 

ao longo da liltima decada do seculo atinge quase urn 

Varia(:iio de residentes 

71quarto do universo total da area, adata de 1991 (perda 

populacional de 0 que, entre outros efeitos, fez 

aumentar signiflcativamente a percentagem de idosos 

residentes (quase um ter.:;:o da popula'Yao tera 65 ou 

mais anos). Em termos dos modelos explicativos da 

varia'Yao populacional na ddade, desenvolvidos nos 

recentes estudos editados peia camara Municipal de 

Lisboa (CML, 2004), verifica-se que a parte mais sign i

ficativa da explica<;ao da perda de popula<;ao prende

-se com a varia'Yao do numero de individuos por familia 

que, no territ6rio da Baixa, tera sido das mais eleva

das da cidade, passando de uma media de 2,5 pessoas 

por famnia, para aproximadamente 2,1. Na verdade, a 

ocupa'Yao demograiica da zona interliga-se muito com 

situac;:oes de vivencia idosa, muitas vezes em solidao por 

condi.:;:ao de viuvez. Ao mesmo tempo, ainda nao se 

assistia (em 2001, repetimos) a fenomenos minimamen

te consolidados de revitaliza<;ao residencial - fossem 

estes por efeito de processos de reabilita'Yao, ou nao. 

Popula~ao residente na area (em 2001): 32691ndivlduos 	 Taxa de varia,aD da populo,iio res,dente lentre 1991 e 20011 

_ Manos de 50% ~15% a 0Popllla,ao residente na area (em 1991): 4272lndividuos 
~50% a -40% oa 15,)" 

Taxa de varia,ilo da popula<;ao residente (entre 1991 e 2001): -23.5% -40% a ·30% Mais de 15% 

-30% a ·15% 

Fonte: INE (Census ~OOl), tratamento CML 



72 Com efeito, e pela analise da carta de variayao de 

residentes, nao se descobre urn padrao de cariz mar

cadamente territorial, em relayao aperda de residen

tes - em bora se comeyasse a verificar, de uma forma 

tenue, alguma nova ocupayao na zona do Chiado. A 

perda de residentes esteve, assim, e para alem da 

perda de dinamicas demogrMicas familiares, muito 

ligada aos processos de degradayao do edificado e as 
16gicas das expectativas imobiliarias, num mercado 

pautado por significativas perversoes em relayao as 

cadeias de mais-valias a ele ligadas. Numa conviven

cia estranhamente proxima entre os espayos devolu

tos e os espayos arrendados por antigos contratos, 11 

N OVOS lisboetas 

data do recenseamento, se 66% dos alojamentos de 

residencia permanente da Baixa/Chiado eram arren

dados (urn valor consideravelmente mais alto do que 

a media de Lisboa, de 48%), praticamente urn teryo 

destes apresentava uma renda mensal inferior a 60 

euros por mes. 

A constatayao desta realidade e aliceryada numa 

simples analise das zonas com ganhos populacionais 

ligadas a alguns processos de reabilitayao do edificado, 

com respectiva correspondencia em nova ocupayao 

familiar. Nao obstante estas zonas de ganho, no inicio 

da nova decada nao se tinha ainda (de todo) atingido 

uma dinamica de efectiva revitalizayao residenciaL 

Popula~ao residente na area fern 2001): 32691ndividuos lmpacto dos nOVDS fAsidentes 

_ 25%.40% 

concelho de Usboa): 408 individuos 5% a 9.42% _ Maisde4C% 

__ 9,42%a15% 

Novas residentes findividuos que em 31.12,1995 nan residiam no Ate 5% 

Impacto dos novas residentes: 12,5% 
_15%.25% 

Fonk INE (Census 2001). tr.tamento CML 



A dispersao dos efeitos demograficos e residen

ciais tambem se confirma em reia<;i1o ao padrao de 

distribui<;ao dos novos residentes na Baixa - corres

pondendo estes aos individuos que vieram residir 

para a cidade (provenientes de fora do concelho) no 

periodo de 1996 a 200 12. 

Ja a analise do estatuto social e dos graus de for

ma<;ao dos residentes apresenta mais interessantes 

considera<;6es. Na compreensao dos continuos pro

cessos de desvitaliza<;ao e de despovo<:imento que 

Residentes com ensino superior 

Popula9iio residente na area lem 20011: 3269 indiv/duos 

Residentes com fonna9ao academica superior: 413 individuos 

Propor~iio de residentes com curso superior: 12.6% 

sucederam ao longo das ultimas decadas, nao surpre

ende que a Baixa/Chiado apresentasse, em 2001, urn 

estatuto social dominante baixo e com nfveis de for

ma<;ao consideravelmente inferiores as medias da 

cidade (Lisboa detinha aproximadamente 20% dos 

seus residentes com forma<;ao superior, enquanto a 

Baixa se situava proximo dos 14%). De real<;ar, tam

bern, a not6ria diferen<;a entre as duas grandes suba

reas doChiado e da Baixa como se pode verificar na 

carta referente aos residentes com ensino superior. 

Propor~aa de residentes com ensino superior 

Ale 10% 

10% a 20% 

20%.30% 

_ M.is de 30% 
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2 E, como tal, 
represen tando 

terri tono em 
questao 
a atractividade 
ex6gena ao 
Concelho de Lisboa 
Nao estao disponi
\:01s clados para a 
\'CnficH(,:ao da atrac
tividacle total, i.e. os 
lndidduos que Yic
ram residir para 
a Balxa/Chiado. 
proH~nicn tes de 
qualquer outr~ 
territ6rio, fora ou 
dentro de Lisboa 
Nao obstante, estes 
dados 'partiais' nao 
deix~m de ser um 
interessante 
indicador (ou proxy) 
da actractividade 
residendaL 

Fonte, [NE (Ccnsos 2001), tratamenla CML 



74 As problematicas associadas ao encarecimento 

das dinamicas da Baixa sao, enfim, bastante vislveis 

na carta de distribuir;ao dos alojamentos vagos. 

Como seria de esperar, a distribuir;ao dos alojamen

tos vagos acompanha, essencialmente, as zonas de 

maior ocupar;ao edificada para residencialidade ~ ou 

seja, as zonas do Carmo, de Nascente/Sul da Baixa e 

do Cais do Sodre. Como tal, nao se podem retirar 

profundas considerar;5es em relar;ao a eventuais 

diferenr;as de natureza territorial, na distribuir;ao 

desta variavel. A grande questao prende-se, sim, 

A lojamentos vagos 

com 0 elevado valor, como um todo, de alojamentos 

vagos que atinge, para a zona, em termos medios, 

quase 40% dos alojamentos. Na verdade, a leitura 

desta carta deve ser interligada com a de uma outra, 

referente a condir;ao de ocupar;ao dos espar;os fun

cionalmente adstritos as actividades administrati

vas, economic as e mesmo culturais ~ que, certamen

te, e dados os fenomenos de desconcentrar;30 tam

bern nestes domlnios (como iremos verificar no 

ponto seguinte) registam, tambem, Indices de deso

cupar;ao elevados. 

Total de alojamentos (em 2001): 2588 Propor~ao de alojamentos vagos (face ao total de alojamentos) 

_ 50%·65%Total de alojamentos familiares vagos (em 2001): 966 Ate 13,8% 

13,8 a 20% _ Maisde65% 

Propor~iio de alojamentos vagos: 37,2% 
20% a 35% 

35%·50% 

Fonte: Ii'iE (Census 2001), tratamento CML 



75 Marcadamente, a Baixa e 0 Chiado, pelo menos ate 

a data de 2001, nao se situavam, de todo, como urn 

territorio urbano com as minimas dinamicas residen

ciais - nao obstante pequenas boIs as com algum 

dinamismo, como por exemplo no Chiado central, 

por processos de reabilita<;ao decorrentes do ind"n

dio, ou no norte do Carmo, por niveis de densidade 

muito elevados - apesar da perda populacionaL Com 

fndice de vitalidade residencial 

efeito, e analisando 0 indice de vitalidade residencial 

(de acordo com CML, 2004a), urn fndice composto 

que congrega algumas caracteristicas residenciais 

das distintas areas de Lisboa3 , a Baixa/Chiado sur

ge, claramente, num nivel de baixa qualifica<;ao 

tanto em termos dOB indicadores demogrMicos, como 

em termos dos indicadores referentes as caracterfsti

cas do edificado. 

Campo Grande. 

S~o Francisco Xavier. 

OrienteSui • 

Beh!mCarnide. • 

Avenida. 

Alc§ntara Junqueira'. 

Santa Marta 

•• Chameca 

Bairro Alto • • Estrela 
• Campo de Ourique 

.Campolide 

Sao Vicente. 
• Cais do Sodre 

.Olivais 

• Benfica 

• • Restelo 

Alvalade Areeiro./ 


lumiarSul • 

• / • Sao Domingos de Benfica
• Antonio Augusto 

/ 

/ 
.Avenidas Novas

• • Carnide 

lumiar 
3 0 indice 
de Vitalidade 
Residenda! 
subdrvide-se em dais 
grupos, a 
componente 
demograiica (ou 
humana), que inclui 
indicadores como os 
nivei.') de densidade 
populational, os 
nfveis de 
rejuvenescimento, a 
qualificac;ao escolar e 
a atractibilidade de 
novos residentes; 
e a componente do 
edificado. que inclui 
os nfveis de 
ocupacao do parque 
habitacional, 

nfveis de 
infra-estrutura9ao 
dos aloiamentos, 
o estad'o de 
conserva93o dos 
ediIicios residenciais 
e oS nlveis de renda 
- efectJ\'amente 
pa~shms de 
responsabilizar 
financeirarnente os 
proprietarios para 
.os traba1hos 
de conservat;ao 
e rnanutent;fto, 

. 
,/~Marvila 

• BaixaIChiado 

• CaStelo. 

Score da componente humana (rankingl 

Fonte, CML (2004) 



76 Seria, evidentemente, bastante incorrecto anali

sar a Baixa como qualquer outro bairro da cidade 

profundamente distinto, pelas suas caracterfsticas 

tao marcadas de centro. Na verdade, sera bern mais 

prioritaria a analise em termos das mais distintas 

caracteristicas que marcam urn grande centro urba

no - ou seja, as dinamicas economicas, comerciais, 

culturais e da administrat;ao politica e publica. No 

entanto, na reflexao e correspondente act;ao 

sobre as formas de revitalizat;ao urbana necessarias, 

surgem cada vez mais desenvolvidos e consolidados 

alguns novos paradigmas - nomeadamente 0 para

digma da multifuncionalidade. Neste sentido, a pro

ject;ao da Baixa/Chiado como tam bern uma area 

urbana de residencialidade (0 que implica determi

nadas opt;6es, bern distintas de uma visao mais 

monofuncionalista) surge-nos como essencial para a 

sua efectiva afirmat;ao. 

Retrato economico 

Para a Baixa, dadas as suas caracterfsticas estrutu

rais, e nao obstante os objectivos de uma relativa mul

tifuncionalidade, sera ao nivel das dinamicas economi

cas e administrativas que se deve ter urn olhar mais 

atento. Na verdade, e de acordo com urn dos recentes 

estudos editados pela Camara Municipal (CML, 

2004b), as caracteristicas de desconcentrat;ao da Baixa 

tem-se tambem feito sentir tanto ao nivel das empre

Distribui~iio 
dos estabelecimentos 
por zona em 2000 (%) 

0-1.5 


.1,5·3 


.3·5 

.5-10 

.10·20 

sas como do emprego. De referir que, par falta de 

dados fiaveis, nao se rOde, neste citado estudo, efectuar 

a analise em sede dos empregos da Administrat;ao 

Publica 0 que, para 0 caso da Baixa, retira uma impor

tante (mesmo vital) dimensao de diagnostico. Ao 

mesmo tempo, este estudo, na sua subdivisao das areas 

da cidade para diagn6stico prospectivo, considerou 

uma "mezzo-scala" (as chamadas "zonas de aglomera

t;ao"), 0 que, para 0 caso da Baixa, a incluiu num terri

torio mais alargado, que vai, a Oriente, da colina do 

Castelo ate Sao Bento, a Ocidente. 

Nao obstante isso (e tomando estas ressalvas em 

considerat;ao), pela amilise das duas proximas cartas, 

podem retirar-se importantes ilat;6es: 

• que esta zona historica alargada (onde a Baixa 

e 0 Chiado estao inclufdos) continuava a ser 

(no anD de 2001) uma das principais areas 

polarizadoras das dinamicas economicas da 

cidade Uuntamente com as zonas das Avenidas 

Novas e do AreeirolAlvalade, apresentando 

cada urn destes territorios mais de 10% dos 

estabelecimentos de toda a cidade); 

• mas que, porem, se apresentava como a zona 

com maior perda de postos de emprego duran

te a decada de 1990 (aproximadamente 25% de 

perda, face a 1991). Na verdade, como ainda 

recentemente referiu Salgueiro (2004), "0 cen

tro empresarial e flnanceiro ja nao esta nesta 

area e, mesmo em termos comerciais, e1a dei

xou de ser 0 centro de Lisboa". 

Varia~iio do peso de cada 

zona no total do emprego 

1991-2001 

.<-1,5 

.·1,5-0 

l1li1110·0,5 

IIiI!IO.5-1.5 

.>1.5 

Fonte, CML (2004) 



77 Esta realidade surge confirmada, inclusivamente, 

pela analise dos niveis de especializac;ao do emprego 

- como se pode verificar, os proprios nfveis percen

tuais de ocupac;ao do emprego no comercio regis tam 

urn peso abaixo do peso medio da cidade como urn 

todo. Ao longo da dec ada de 90, e para alem do acom

panhamento, na evolu;;ao da cidade, na forte redu;;ao 

de dinamicas nos sectores da industria, da logistica e 

da constrU(,:ao (tornando-se a cidade bastante mais 

terciaria e quaternaria), surpreende de facto a gran

de quebra ao nivel do emprego no comercio uma 

quebra de aproximadamente 40%. Em termos glo

bais, a Baixa perde postos de emprego em todos os 

diferentes sectores incluindo no sector dos servic;os 

as empresas. 

Especializat;iio do emprego (2001) 


• lisboa • Baixa UA 

30% ________________________________________________.......... ______________ 

25% ________________~--------------------------------~-------------

20% .....__________________________ 

15% __________________________ 

10% ___________________________ 

5% 

Fonte: CML (2004) proveniente dos dados dos Quadros de Pessoal (MTSS). 

Variat;iio da especializat;iio do emprego (decada de 1990) 

60% __________________________~___________________________________ • lisboa • Baixa 

40% ______________________________________________.__________________ 

20% ____. __ .........._______________________________________________________ 

0% 

-20% 

-60% r-----------,-! Constru~iioIndustria Comercio Logistica I Servo E~presas Servo Fa~mas ! 

Fonte: CML (2004) - proveniente do. dados dos Quadros de Pessoal (MTSS). 



78 Apesar desta evolw;:ao que espelha, mais uma 

vez, 0 forte caracter descentralizador das dinamicas 

de ocupa<;ao espacial dos anos 1990, a Baixa conti

nuava a deter (em 2001) um importante pendor nas 

areas dos servi<;os fmanceiros, dos seguros e das 

comunica<;oes, estatuto que a colocava a urn born 

nivel no respeitante aos postos de emprego ligados it 

economia baseada no conhecimento (EBC)4. No 

entanto, e apesar desta liga<;ao aos sectores rnais ter

ciarios, nao seria na Baixa que se encon travarn sede

ados muitos empregos com as mais elevadas qualifi

ca<;:oes como se pode verificar na percentagem de 

emprego ligado it economia de base de conhecimento 

avan<;adoD. Na verdade, e listando todas as 20 dife

rentes zonas da cidade de Lisboa analisadas no cita

do estudo, a Baixa apresentava 0 pen ultimo lugar ao 

nivel do emprego na EBC avan<;ada - indicador que 

demonstra liminarmente a perigosa obsolescencia 

dos sectores econ6micos do ex-CBn Claramente, e 
por esta vertente, da qualifica<;ao do emprego e das 

dinamicas economicas, que passa uma das dimensoes 

de reflexao e de actua<;ao mais profunda, perante os 

objectivos de reestrutura<;:ao das dinamicas de alto 

valor e de qualifica<;ao elevada desejados. 

Algumas caracterfsticas do emprego (2001) 


• Lisboa • BaiKa UA 

40 conceito de 
2conomia Baseada 
10 Conhecimento' 

(EBC) foi 
desenvolvido a 

larlir dos finais da 
decada de 1980, e 
lspirou a chamada 

'Estrategia de 
...isboa', em termos 
dos obJectivos da 

Jni§o Europeia no 
senvolvimento das 
mas estrategjas de 
~dio e longo prazo. 

Neste sentido, 0 

emprego da ERC 
er«-sc ao t'mprego 

nas indus trias de 
maior in tensidade 
te'cno16gica enos 

servi<;os intensivos Fonte, CML (200',) proveniente dos dados do, Quadros de l'essoal (MTSS). 
'm informa'(ao e no 

conhecimento 
(CML,2004b). 

5 AEBC 
avan<;ada 
refere-se, 

nomeadamente, 
is industria:;. de alta 

tecnologia e aos 
servi<;os 

avan~ados 

prestados as 

empresas como 


nas areas da 

investiga;;ao e 


desenvolvimento, 

dos }';en'i<;,os 

informaticos 

conexos, da 

engen'haria 


(proJectos 

e qualidade), 


da gestilo 

( consultoria) 


e do marketing 

(CMr~ 20Mb). 
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79 No estudo foi tambem desenvolvido urn indicador 

compos to de competitividade urbana, que se subdivi

diu em duas vertentes de base: a vertente de popula

vaolconsumo e a vertente de emprego/valor - cada 

uma delas constitufda por diversos indicadores de 

performance socio-econ6mica. 0 comportamento das 

diferentes zonas de aglomera<;ao da cidade pode ser 

observado no gn'tfico espectral junto. 

Em primeiro lugar, observa-se que a Baixa (na 

configura<;ao mais larga que aqui Ihe toi dada, repeti

mos) demonstra urn interessante equillbrio nas duas 

componentes da competitividade urbana considera

das (caracterfstica que, em termos gerais, e num sen

tido da tao procurada multifuncionalidade, pode ser 

tCompetitividade baseada 
na componente Populao;;ao/ConsulTf\) 

Notayao 

Media 


Charneca .. 

Benli a/S.Domingos 

Ceuta/24 Juiho 

• • Beiolm/Rastelo 

Parque das Na~l!es

• 
Carnide 

• Anjos/Gra~a Telheiras/l miar 

• 
Ajuda 

Olivais• 

• 

Aicantara/Junqueira • 

• S. Jollo •Cheias/Marvila 

•.•• BAIXA AAAguiar 
Malhoa Av. Novas 

• Areeiro/Alvaiade 

•C. Ourique/Estrela 

•
Campoiide 

Amoreiras 


ICU EmpregoNalor 

Fonte, CiviL (2004) - Proveniente dos censo.' 200l (IKE) e dos dados dos Quadros de Pcssaal (IvITSS) 

considerada positiva). Em segundo lugar, surge aqui 

bem patente a "provavel" posi<;3.o da Baixao perante 

as diferentes zonas da cidade. Se, como vimos, em 

termos de alguns sectores, a Baixa man tern urn 

e urn dinamismo pr6ximo do topo, noutros indicado

res (como os ligados as cadeias de valor de maior 

futuro) a situa<;ao apresenta-se bern mais fragi!. 

Assim, se no emprego e na criavao de valor, a Baixa 

se situava num quinto nivel; ao nivel da popula<;3.o, 

mas muito especialmente devido aos niveis de consu

mo, colocava-se num nivel s6 ultrapassado pela zona 

da Avenida da Liberdade - onde, efectivamente, se 

tern instalado a maioria dos estabelecimentos comer

dais de classe superior. 

• Avenida 
da Uberdade 

Competitividade baseada 
na components EmpregoNalor .. 

6 Provavel 
porque, como acima 
refefJdo, nao se 
pudcram induir, 
norneadarnente, 
os dados estatistieos 

nlvel adm:a da media 
da fldBde. Imc,> que 
pOl' outro lado • 
poderiam levar a 
valores mais baixos 
dos indices globais, 
dcvida a 
nlveis de 
e de EBC, abaixo da 
media lisboeta. 



80 Algumas considera<;5es finals 

A afirma~ao da Baixa Pombalina e do Chiado como 

urn grande centro dinamico e identitario dacidade de 

Lisboa deve tomar como base as suas especificidades 

proprias, como centro urbano de primeira relevancia, 

e deve ser integrada numa estrategia global baseada 

num policentrismo planeado e activo quer em ter

mos da cidade, quer em termos da metro pole. 

Tal afirma~ao devera ser projectada,no nosso 

en tender, por tres grandes vectores de valoriza~ao: 

• 	em primeiro lugar, por urn activo trabalho na 

atra~ao de dinamicas economicas e criativas de 

alta qualifica~ao - materia sob a qual, provavel

mente, se instal a 0 maior paradoxo da Baixa: 

com excelentes condi~oes para urn activo centro 

de saber e de futuro mas com urn ranking (em 

2001) de penultimo lugar emJermos do empre

go baseado nas economias avan~adas e do 

conhecimento. Refira-se, a este proposito, que a 

reabilitas;ao e a promos;ao dos espa~os urbanos, 

em termos das desejadas actividades quali

ficadas, devem incluir, como e evidente, institui

s;oes de qualidade da administra~ao publica e 

politica do Estado, refor~ando assim 0 canicter 

mais nobre e identitario dolugar; 

• 	ern segundo lugar, por urn trabalho na promovao 

da mulrifuncionalidade a escalas mais pequenas 

o que implica uma mais proxima coexistencia das 

actividades economicas com as actividades cul

o turais e com os novos espavos de residencia

lidade. Na verdade, se os maiores riscos surgem 

representados pelo continuo esvaziamen~o das 

dinamicas economicas e administrativas, e tam

bern na area da residencialidade que se deve pro

mover a qualificaS;ao e efectiva ocupa~ao. 

• finalmente, 	por uma efectiva a~ao no sentido 

da reabilitas;ao do edificado, o que inclui tam

• 	 bern a requalifica~ao das dimensoes envolven

tes da valoriza~ao da qualidade de vida (os 

espa~os publicos e 0 estacionamento, nomea

damente). Qualidade de vida, leia-se, para os 

distintos grupos sociais "apropriadores" da 

Baixa: os empregados, os empresarios, os resi

dentes, os consumidores, os turistas. Sera vital 

a capacidade de resolus;ao processual eficaz 

das questoes do foro fundiario materia sobre 

a qual a recem-criada Sociedade de Reabi

litas;ao Urbana (SRU) devera actuar activa

mente; 

Uma efectiva (e permanente) dinihnica de reabilita

~ao e conserva~ao urbana para a Baixa-Chiado, pressu

pOe urn grande e directo empenho pelos seus valores 

de centralidade socio-economica e identitaria. Tal 

motiva~ao, podendo ser apelidada de cultural, sil-Io-a 

verdadeiramente num sentido weberiano (mais ligado 

aos dinamismos sociais), e so crescera mediante uma 

efectiva ocupas;ao funcional dos multiplos espa~os exis

tentes incluindo a aproprias;ao dos espa~os publicos. 

Vma ocupa~ao funciorlal que gere as mais-valias pr6

prias de urn grande centro e que, suportando com 

desafogo os seus encargos, gere postos de trabalho de 

exigencia, qualificando assim, por sua vez, as proprias 

dinamicas comerciais das areas envolventes. 

Tais mais-valias, sendo tanto economicas como 

sociais, culturais e identitarias, referem-se quer as 

dinamicas privadas, quer as estruturas publicas e de 

governo, tanto para os distintos proprietarios como 

para os multiplos "consumidores", tanto para urn 

nivel colectivo como individual. Daf a extrema rele

vancia de se pensarem os processos de reabilitas;ao 

num contexto mais alargado de revitaliza~ao urbana, 

incluindo a economica, e, no caso dos espas;os dedica

dos as actividades, com base numa estrategia de inte

graS;ao da ocupas;ao espacial por dinamicas que fa~am 

parte das cadeias de valor acrescentado mais con tem

poraneas, nestes novos cenarios de globaliza~ao eco

nomica, de sociedade de conhecimento e de valoriza

~ao da qualidade de vida e do ambiente urbano. Isto e, 

valorizar a ocupas;ao por sectores da chamada econo

mia baseada no conhecimento de onde provem 

seguras e estruturais mais-valias, e onde, curiosamen

te, se tocam valores tradicionais e historicos da Baixa, 

em termos dos orgaos de Governo e da Administra

s;ao Publica, nas institui~oes bancarias e financeiras, 

nas empresas comerciais e mercantis, nas dinamicas 

de conhecimento, de formas;ao e de cultura. 

It neste sentido, mais estrutural, que afirmamos 

que a reabilitas;ao urbana deste infcio do seculo deve 

ser entendida como uma parte, apenas, de urn pro

cesso bern mais amplo, onde as maiores tonicas se 

irao situar, certamente, nas negocias;oes enos esfor

~os conjuntos dos distintos actores envolventes nos 

mais diferentes projectos (como ja sugeria Guerra 

em 1999). Alicer~ando, de novo, aquela que sempre 

foi a mais nobre caracterfstica das grandes cidades de 

cariz mercantil e mediterranico: a promos;ao da troca 

de saberes e de ideias e 0 dinamismo da negocias;ao e 

da concertas;ao entre os mais diferentes intervenien

tes - para, no fun do, 0 bern de todos. 
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