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IDEOLOGIA E HABITA<;AO 
NO "ESTADO NOVO" 
A REPRESENTA<;Ao FISICA 
DE UM DISCURSO 
IDEOL6GICO 

LUIS SARAIVA 
Mestre em Teoria da Arquitectura 

pela Universidade Lusfada de Lisboa 



Lusiada 

INTRODU<;AO: 

0 texto presente tern por base a disserta<;ao para Mestrado em Teoria da 
Arquitectura, apresentada a Universidade Lusfada de Lisboa em 1997. Propos
se abordar a rela<;ao entre ideologia e habita<;ao no regime do "Estado Novo", 
cuja identifica<;ao e analise de tipos bern como o respective enquadramento 
na perspectiva ideol6gica do regime, se afirma como urn dado importante para 
a compreensao das rela<;6es entre a "ideologia de Estado" e os modelos de 
habita<;ao, que constituem referencia neste perfodo. 

0 estudo e centralizado em Lisboa, onde se concentraram os maiores 
investimentos do Estado em termos de habita<;ao, particularmente atraves dos 
programas de «Casas Econ6micas». 

0 perfodo abrangido situa-se entre o final dos anos 20 eo fim da decada 
de 50, uma vez que a importancia e a representa<;ao ideol6gica dos valores do 
regime expresses nos tipos e modelos de habita<;ao (a perspectiva fundamental 
em analise), se diluem a partir desta decada, surgindo nos anos sessenta urn a 
nova orienta<;ao dominante, a "ideologia" do Movimento Moderno. 
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Neste contexto, o desenvolvimento do tema foi estruturado com base 
nas seguintes vertentes: 

Os conceitos ideol6gicos em presen-;a. 
- a enunciac;ao dos conceitos ideol6gicos do regime e dos valores a eles 

associados, enquadrados no contexto nacional e internacional em que se de
senvolvem, e fundamental na definic;ao e evoluc;ao dos modelos de habitac;ao. 
Particularmente importante eo conceito de famflia do "Estado Novo", no qual 
assenta toda a estrutura social do regime. 

Os modelos de habita-;ao eo seu enquadramento na perspectiva ideol6gi· 
ca do regime. 

- o alcance social, polftico e ideol6gico da questao habitacional torna os 
modelos de habitac;ao num instrumento fundamental de afirmac;ao ideol6gica 
do regime, num periodo de consolidac;ao polftica que se segue a instituic;ao do 
"Estado Novo", e que se estendeni sensivelmente ate ao final da 2~ Guerra 
Mundial. Por outro lado, no p6s guerra, o cankter pragmatico das polfticas 
habitacionais estao na origem das raz6es que conduzem as opc;6es dos mode los 
de habitac;ao entao tomadas. 

Os instrumentos de gestao municipal. 
- o processo de reorganizac;ao do territ6rio, atraves dos Pianos Directores, 

relaciona-se directamente com a questao da habitac;ao. Esta relac;ao assume 
uma importancia fundamental na transformac;ao do territ6rio e constitui-se 
como catalisador ideo16gico para a definic;ao das polfticas de gestao fundiaria. 
0 exemplo da cidade de Lis boa e exemplificativo da preocupac;ao do Governo 
em articular estas quest6es e permitir a eficacia da actuac;ao do Municipio. 

OS CONCEITOS IDEOLOGICOS EM PRESEN<;A 

De uma forma sumaria, na abordagem das tres vertentes political 
ideo16gica econ6mica e social, as relac;6es que se estabelecem com os tipos de 
habitac;ao do "Estado Novo" sao enquadraveis nos seguintes contextos: 

- num discurso politico/ideol6gico, enquanto discurso que assenta em 
conceitos perfeitamente definidos e rigidos. De facto, sobressai urn paralelismo 
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entre o discurso polftico ideologicamente afirmado, e a rigidez e determinism a do 
conceito de habita~ao do "Estado Novo", em particular no que se refere a moradia 
unifamiliar; 

-num discurso social, enquanto discurso que realga a importancia da 
familia na organiza~ao da sociedade portuguesa. Para o regime, e fundamental 
a defesa da famllia e dos valores a ela associados, como garante do desenvol
vimento do modele de sociedade que preconiza, pelo que o "Estado" se imp6e 
a obrigagao de criar as condig6es necessarias ao seu "desenvolvimento har

monioso"; 

- num discurso 
econ6mico, assente na 
organiza~ao 

corporativa, expressa 
atraves da constitui~ao 
e regulamentagiio da 
actividade corporativa, 
tambem na area da ha
bitagao . As 
corporag6es tornam-se 
um instnnnento privi
legiado para a constru
<;iio de habitag6es ori
entadas para popula-

Exposic;ao do Mundo Portugues- 1940 goes de baixos recursos 
econ6mi-cos, ao abrigo dos programas de habitagao das «Casas Econ6micas». 
Por outro lado, relaciona directamente a "famflia" com o factor produtivo e 
indirectamente, a habitagao com o rendimento do "trabalhador". E neste 
contexte que estes conceitos se instituem como um factor decisive na defini
gao dos valores presentes na adopc;ao dos modelos de habitagao do "Estado 
Novo". 

0 CONCEITO DE FAMiLIA 

Na origem das op<;6es tomadas na concretizagao dos tipos de habitagao, 
esta o conceito de famflia , a «celula irredutfvel» da estrutura social do Estado 
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Novo, conceito que integra duas vertentes: 

- uma vertente de caracteri'sticas essencialmente ideol6gicas e as
sociadas ao catolicismo, que considera e valoriza a familia como a genese das 
virtudes tradicionais da sociedade rural portuguesa (no espfrito da exalta~ao 
das nossas caracterfsticas hist6ricas), pelo que o Estado assume a obriga~ao 
de protege-la, criando as condi~6es necessarias ao seu desenvolvimento natural. 
Estas condi~6es, por sua vez, obedecem as caracterfsticas que o regime en
contra no povo portugues, das quais destaca o sentido de individualidade; 

- uma segunda vertente, 
relaciona-se com os factores pro
dutivos da estrutura corporativa. 
0 conceito de familia define-se 
como urn conceito "rfgido", hierar
quicamente estruturado, (que de
corre da propria designa~ao de 
"chefe de familia") e que traduz 
uma defini~ao dos papeis de cada 
elemento no seu seio, a semelhan
~a do que acontece com a propria 
organiza~ao corporativa, atribuin
do tam bern urn papel econ6mico ao 

"chefe de familia". Este estatuto pas sa pel a sua capacidade de aquisi~ao da 
«casa da familia», que por sua vez se relaciona com a estabilidade do seu 
emprego e, consequen-temente, com a do proprio regime. 

0 alcance politico decorre precisamente do facto de o Estado, ao assumir 
a responsabilidade de tornar acessfvel a "habitac;ao da familia", fa-lo estabele
cendo urn contrato a Iongo tenno, que vincula a capacidade econ6mica da fami
lia a seguran~a e manuten~ao do emprego e, consequentemente, a estabilidade 
social do regime. Por outro lado, a familia atraves do seu "desenvolvimento 
harmonioso", condi~ao que passa pela habita~ao propria, contribui para a renta
bilidade produtiva do seu "chefe" e, deste modo, influencia positivamente o 
processo produtivo do Pafs. 

E neste sentido, que a habita~ao surge como uma conponente importan-
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te para o processo de produgao uma vez que se institui tambem como urn 
factor de reprodugao das forgas produtivas a que parece alias poder associar
se urn papel biol6gico. A habitagao torna-se entao urn instrumento de afirmagao 
e consolidagao do regime, que integra o determinismo dos seus conceitos 
ideol6gicos, em particular o da familia, na 16gica da organizagao do "Estado 
Corporative". 

OS MODELOS DE HABITA(;AO 

Com base nestes conceitos, o regime promoveu fundamentalmente dois 
tipos de habitagao; o tipo de habita~ao unifamiliar, que corresponde a mora
dia (isolada ou em banda) e o tipo do bloco colectivo de habita~ao. Esta 
evolugao corresponde a dois perfodos distintos da vida do regime, muito em
bora, em termos ideol6gicos, permanegam constantes algumas caracterfsticas 

,,,,,,, _________ , ___ ,,_,,,, _ ____ :c:c:-==:=c: entre os dois tipos de habitagao. Urn 

Bairro Quinta da Cal<;:ada- Casas Desmonuiveis, 1941 

perfodo que se inicia-se com a pro
mulgagao da Constituigao de 1933 e 
decorre ate ao final da 2Q Guerra 
Mundial e urn segundo perfodo, que, 
de uma forma abrangente, se es
tende ate ao final do regime do "Es
tado Novo". 

0 PRIMEIRO PERfODO 

0 primeiro perfodo sucede a 
uma fase de consolidagao polftica e 

econ6mica (num contexto internacional de recessao dos anos 20), que nao introduz 
diferengas fundamentais em termos de polfticas urbanfstica e habitacional, manten
do-se na generalidade as polfticas herdadas da I Republica embora, em termos 
legislativos, se preparem as bases do quadro legal que viria a influenciar o perfodo 
posterior. E marcado pela promulgagao da Constituigao de 1933, que institui o "Es
tado Novo", e com ele, a organizagao corporativa do Estado, o instrumento funda
mental na organizagao de todas as actividades da sociedade portuguesa. 

E neste perfodo, que o alcance politico e social da questao da habitagao se 
revela extraordinariamente importante para o regime. Ao tornar-se urn veiculo 
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privilegiado de afirmac;ao de um 
discurso ideol6gico evocativo dos 
"valores fundamentais da Na<,;ao", 
a «casa da familia» assume-se 
como a sua "representa~ao fisi
t~a", como alias parece decorrer da 
teorizac;ao da «Casa Portuguesa». 
0 11PODEHABITA(:AO UNTE4-
MILIAR: 

"Casa em Lisboa "Arq. Raul Lino 

A op<,;ao pelo tipo de habita
<,;ao unifamiliar e tomada num pe
rfodo de forte intervencionismo do 

Estado, no ambito das Obras Publicas dos anos 30. Como ja foi referido, as polf
ticas habitacionais, particularmente as relacionadas com a construc;:ao de habita
c;:6es econ6micas orientadas para populac;:oes de menores recursos, ao privilegia
rem o desenvolvimento da famflia nos princfpios do seu conceito, reflectem uma 
perspectiva ideol6gica, polftica e social sobre a habitac;ao, pelo que a adopc;:ao do 
tipo de habita~ao unifamiliar emerge como uma op~ao naturaL( ... )A intimi
dade da vida familiar reclama aconchego, pede isolamento, numa palavra 
exige a cas a, a cas a independente, a cas a propria, a nos sa cas a. ( ... ) e natu
ralmente mais economica, mats estavel, mais bern constitufda a famaia que se 
abriga sob tecto proprio. Eis porque niio nos interessam os grandes 
fa lansterios, as colossais constnu,;oes para habitaf{iio openiria, com os seus 
restaurantes anexos e a sua mesa comum. » 1 

As referencias feitas pelo regime aos modelos colectivistas vao no 
sentido de reforc;:ar as razoes da adop<;ao do modelo de habitac;ao unifamiliar 
como o tipo de habitac;ao mais adequado as caracterfsticas do povo portugues, 
das qu,ais destaca «( ... ) o extremado sentido individualista e a generosidade 
de alma ( .. . )», caracterfsticas que o levam «( ... ) a retrair-se perante toda a 
tentativa de alinhamento comunitario ( .. . ).» 2 

Par outro lado, pretende-se atraves do processo de alienac;ao dos fogos, 
promover a integrac;ao da classe operaria na estrutura corporativa, contribuindo 
tambem para a sua afirmac;:ao na sociedade. 
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As origens deste 
modelo remontam a an
tiga discussao da «Casa 
Portuguesa» do final do 
seculo passado, campa
nha que tivera infcio na 
corrente de raiz naciona
lista, de afirma~ao dos 
valores nacionais, («a 
nova gera~ao de 90», nas 
palavras de J. A. Fran~a) 
em reac~ao a crise gera
da pelo "Ultimatum" de 
1891 e a importa~ao 
indiscriminada de mode los 

exteriores. Iniciado por urn pequeno grupo de intelectuais (de que se destacam 
Gabriel Pereira, Henrique Neves, Paula e Oliveira), este movimento renovador do 
gosto, e na procura ideol6gica do modelo de «casa portuguesa», reagia aos 
eclectismo do "fin de siecle", particularmente a moda franc6fona de que 0 "chalet" 
era o exemplo de maior expressao. A este conceito inicial de «Casa Portuguesa» 
esta associada a moradia unifamiliar burguesa, representativa do poder da classe 
atraves da propriedade, mas sem uma conota~ao ideol6gica con creta. 

0 "Estado Novo", vai precisamente introduzir urn conteudo ideol6gi
co no "modelo original" da «Casa Portuguesa», para o qual e fundamental a 
contribui~ao de Raul Lino, como urn dos principais te6ricos do regime no 
que se refere a disciplina da arquitectura . E urn discurso politico e social de 
ressurgimento nacional, assente nos valores espirituais tradicionais da sociedade 
rural, da qual emerge o catolicismo como uma das principais caracterfsticas. E 
tam bern urn discurso que acentua a autoridade do Estado traduzida, no respeito 
pela ordem e a hierarquia, princfpios que sao subjacentes ao conceito de familia 
do regime, e materializados nos modelos de habita~ao. 

Este conteudo ideol6gico vai permitir ao regime transformar este modelo 
de habita~ao num modelo nacional, largamente utilizado nas polfticas de habita~ao 
que implementa, particulmmente visfveis nos programas de «Casas Econ6micas». 
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Em termos for-
mais, esta habitagao e 
definida como "uma ma
neira bern portuguesa"3 

de construir, representati
va dos val ores tradicionais 
da sociedade rural e em 
oposigao aos modelos 
internacionalistas. E nes
te sentido que assume 
uma imagem "mralizante", 
atraves da integra<_;:ao de 
elementos arquitect6nicos 
e decorativos das varias 
regi6es do pais, e integra, 
na generalidade, urn pe

Bairro do Caramao da Ajuda 

queno terrene anexo a habita<_;:ao. E a oposi<;ao ao que se entende como "( .. .) o 
triunfo do materialismo, o auge da tirania da maquina ", 4 de urn urbanismo 
internacionalista e desumanizado, considerado o responsavel pela "progressiva in
compatibilizagao" do individuo com a sociedade industrial. 

Av. Joao XXI- Plano de Alvalade 
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Em termos fun
cionais, a organiza<;ao 
interna desta "casa" as
senta numa distribui<;ao 
hierarquizada a serne
lhan<;a do que acontece 
como conceito de fami
lia, atraves da atribui<_;:ao 
de fungoes especificas 
aos compartimentos, re
for<_;:ada pelo mobiliario 
com que por vezes se 
equiparn estes fogos, em 
particular nos prograrnas 
de "Casas Desmonta
veis". Esta especializa-
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~ao funcional demonstra tam bern o canicter pedag6gico que o regime pretende 
imprimir a habita~ao. Afirma-se que esta deve ser urn factor de eleva~ao social e 
moral da familia. No entanto, esta constitui-se tambem como uma organiza~ao 
espacial de caracterfsticas fun-cionalistas, nos mesmos princfpios operativos que 
observa o movimento moderno dos anos 20/30, embora em contextos polfticos 
divergentes. 

0 SEGUNDO PERfODO. 

0 segundo perfodo tern infcio sensivelmente no final da 2§ Guerra Mun
dial, num contexto internacional que vern alterar as condi~6es internas e ex
ternas que tornaram possfvel o discurso marcadamente ideol6gico do perfodo 
anterior, e favorece internamente a organiza~ao de movimentos de oposi~ao 
polftica. Por outro lado, a constante migra~ao de popula<;6es sem especializa
~ao profissional, nem recursos econ6micos que lhes permita o acesso ao 
mercado livre, esta na origem da explosao dos bairros de lata e dos bairros 
clandestinos. Nos principais centros urbanos. Conjugado com estes factores, a 
nova polftica de industrializagao do Pafs vai acentuar a capacidade de atracgao 
dos grandes centros urbanos, contribuindo para os desequilfbrios regionais . 

0 BLOCO DE HABITAc;Ao COLECTIVA: 

Na procura de so
lu<;6es para a questao 
habitacional, a Adminis
tra<;ao Central em colabo
ra<;ao com as dimaras 
municipais, toma uma ati
tude pragmatica. Esta vai 
passar pelo abandono do 
tipo de habitagao 
unifamiliar e pela adop<;ao 
do tipo de habita~ao 
plurifamiliar, o bloco co
lectivo de habita~ao, 
como forma de responder 
eficazmente as necessi- Blocos de Habitac;ao em Olivais Norte 
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dades crescentes nos grandes centres urbanos, sentidas particularmente pelas popula
c;6es de mais fracos recursos. 

E neste contexte que os princfpios urbanisticos da Carta de Atenas assu
mem grande relevancia. Tanto no plano urbano, como no de construc;ao de 
habitag6es, a racionalizac;ao de meios em infra-estruturas e nos processes 
construtivos orienta-se para uma economia de escala que permita a resoluc;ao 
da questao habitacional, esforc;o que e particularmente dirigido para a concreti
zac;ao dos programas de habitagao das «Casas Econ6micas». 

Existe, no entanto, a preocupagao de se manterem nestes bairros, caracte
risticas associadas aos valores rurais tradicionais, quer atraves da utilizagao de 
elementos arquitect6nicos associados a uma imagem rural, evocativas dessas 
"virtudes", quer atraves da imporH1ncia dada a propriedade individual da «casa 
de familia». 

A transposic;ao das caracterfsticas basicas que materializam a relac;ao 
entre a familia e o tipo de habitac;ao unifamiliar, para o bloco colectivo de 
habitac;ao, identificam-se como: 

- a especializa~ao funcional, com base numa metodologia assente em criterios 
considerados de base cientffica, que passam pelo estudo da vida quotidiana 
da famflia, o estudo das areas mfnimas necessarias as func;6es atribuidas, a 
configurac;ao geometrica e o dimensionamento dos compartimentos e do 
fogo, etc., de que o R.G.E.U sera a cartilha; 

- a propriedade individual da habita~ao, a «casa propria», para a qual sera 
fundamental o regime de Propriedade Horizontal 5, que pretende transpor 
para o bloco de habitac;ao colectiva o espirito da moradia unifamiliar; 

- uma imagem ruralizante, que nos seus programas de habitagao de «Casas 
Econ6micas» no final dos anos 40 e na decada de 50, se traduz na adop~ao de 
blocos de habita~ao colectiva, variando na generalidade entre tres e quatro 
pisos, e constituindo-se desta forma, como urn meio termo ( quase urn modele 
rural do bloco colectivo) entre a moradia unifamiliar e os grandes blocos de 
habitacsao das experiencias europeias do mesmo periodo. 

- o princfpio de miscigena~ao social, sempre afirmado pelo regime como urn 
instrumento de integnic;ao social, mas que e tam bern urn factor de diluic;ao de 
potenciais conflitos sociais e politicos. 
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A importfm
cia de Alvalade de
corre justamente 
pelo facto deter sido 
urn "laborat6rio" 
deste tipo de propos
tas urbanfsticas e ha
bitacionais, permitin
do retirar ila<;6es 
que se viriam a re
flectir nas polfticas 
de habita<_;ao futu
ras. Alias o bloco co
lectivo, do tipo es-
querdo/direito, geral- Plano de Alvalade- Habita"oes Serie I tipo 1 

Lusfada 

mente constitufdo por 6 a 8 fogos, e ensaiado em Alvalade e defendido pelo Eng. 
Lufs Guimaraes Lobato6 como o mais adequado para a resolu<;ao da questao da 
habitac;ao nos grandes centros urbanos. 

Em termos urbanfsticos, Alvalade reflecte ainda a presen~a de prin
cfpios ideol6gicos associados a habita<;ao e ao urbanismo da decada de 30, 
ao manter atraves da sua estrutura semi-matricial a continuidade do tecido 
urbano, e integrando o espfrito da "cidade jardim", conceito anterior a 16gica 
dos "bairros satelites", que viria a caracterizar o urbanismo a partir do final 
dos anos 50, de que sao exemplos Olivais e Chelas. 

Em sfntese, num perfodo de transic;aoem que o discurso ideol6gico do 
regime permanece ainda visfvel, Alvalade estabelece a ponte ideol6gica 
entre o modelo de habitac;ao unifamiliar eo bloco colectivo de habita<;ao, no sen
tido em que este se constitui na reprodu~ao massificada do tipo da moradia 
unifamiliar. 
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OS INSTRUMEN
TOS DE GESTAO 
MUNICIPAL 

Lisboa foi urn mu
nicipio privilegiado em 
rela<;ao ao resto do pafs. 
Os regimes especiais de 
que foi alvo, permitiram 
ultrapassar grande parte 
das dificuldades impostas 
pelos regimes gerais e ti
veram uma importancia 
fundamental no esfon;o 
desenvolvido para a re
solu<;ao da questao habi-
tacional, bern como na 

constitui<;ao de reservas fundiarias necessarias ao planeamento urbana desenvol
vido pelo municfpio. Eo caso do Decreta-Lei n.Q 42 454 7

, que foi aplic~do para a 
expropria<;ao de terrenos na zona de Olivais-Norte, Olivais-Sul e Chelas, area em 
que a C.M.Lja possufa460 ha, adquiridos ao abrigo do Decreta-Lei 28 797 8• De 
facto, cerca de 50% dos terrenos adquiridos pela C.M.L ate 1969, e urbanizados 
ao abrigo do Decreta-Lei n.Q 42 454, foram expropriadas ao abrigo do Decreta-Lei 
n.Q 28 797, ainda antes da entrada em vigor da Lei n.Q 20 30 9 de 1948. Sao as 
situa<_;6es de Olivais Norte e Olivais Sui, com cerca de 90% adquiridos ate 1950, 
e Chelas, com cerca de 60%. 

Estes regimes especiais, embora traduzindo urn empenha-mento do 
Estado no lan<_;amento de programas de habita<_;ao "social", significavam tam
bern dependencia da C.M.L em rela<;ao as orienta<;Qes polfticas do poder central, 
uma vez que estes programas exigiam solos urbani-zados a pre<;os baixos, s6 pos
sfveis com a interven<_;ao directa do Estado atraves de diplomas espedficos para 
cada interven<_;ao. No entanto, foi uma polftica de solos que, visando a constitui<_;ao 
de urn patrim6nio extenso, permitiu a C.M.L alienar terrenos a pre<_;os abaixo dos 
praticados no mercado livre, e por via disso, controlar o custos de constru<_;ao das 
habita<_;6es e os nfveis das rendas a praticar. 
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Para o financia 
mento das suas opera
goes, a C.M.L continuou 
a apoiar-se nas suas fon
tes tradicionais de finan
ciamento, a Caixa Geral 
de Depositos, o Fundo de 
Desemprego e a Federa
gao de Caixas de Previ
dencia embora nos anos 
50 estes financiamentos 
tenham sofrido alguns 
condicionalismos decor
rentes do contexto naci
onal emergente. 

Blocos de Habita~ao em Estocolmo 

IDEOLOGIA E MODERNIZAr;Ao- A QUESTA.O NO P6S-GUERRA 

Lusfada 

A questao da influencia do Movimento Moderno em Portugal e aparente
mente urn paradoxa que assume contornos polfticos de oposigao ao regime, em 
confronto com urn pragmatismo de Estado evidente. 0 movimento Moderno pro
poe urn discurso cultural, "uma nova ordem internacional", que emerge no novo 
contexto econ6mico e social do p6s guerra e assenta em princfpios operativos bern 
definidos e baseados em modelos sociais de comportamento. 0 urbanismo e a 
habita<_;:ao assumem urn canicter pedag6gico que passa pel a uniformiza<_;:ao dos 
comportamentos sociais, como forma de estimular a integra<_;:ao e desenvolvimento 
social das populagoes. 

Em face da 16gica da organizagao espacial adoptada nos diversos empreen
dimentos do Estado, parece evidente a presenga de "princfpios operativos modernis
tas" nas novas orientagoes da polftica habitacional do p6s guerra. Estes sao alias ex
pressos nos col6quios realizados no Instituto SuperiorTecnico, no ambito da Exposigi'io 
das Obras Publicas em 1948, quando e proposto o bloco de habitagao colectivo de 
habitagao 10, baseado nas experiencias europeias do esforgo de reconstru<_;:ao do p6s 
guena. As razoes apontadas para a adop<_;:ao deste tipo de habitagi'io sao fundamental-
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mente de caracter eco
n6mico, demonstrando 
uma atitude essencial
mente pragtmitica de ata
que a dirnensao da ques
tao habitacional, que re
I ega para segundo plano 
as preocupa~es expres
sas no discurso ideol6gi
co sobre a habitac;ao do 
perfodo antecedente. 

Noentanto,e sig
nificative o facto de, qua
seem simultaneo com a 
Exposic;ao das Obras 

. ExpoSi9aO de Obras Piiblicas- LS:T, 1948 Publicas de 1948, se re-
alizar o I Congresso N acional de Arquitectura (alias com o patrocfnio do Governo ), 
que adopta os mesmos princfpios expresses na Carta de Atenas, mas num contex
te ideol6gico distinto e politicamente divergente. Parece assim, estar-se perante a 
defesa dos mesmos princfpios operatives mas por motivac;oes diferentes, ou seja, o 
"Estado Novo", ao assumir uma atitude essencialmente pragmatica, visa atacar 
urn problema crescente de carencia de habitac;ao, enquanto o Sindicato dos Arqui
tectos, ao adoptar os mesmos princfpios, fa-lo numa atitude com contornos politi
cos e ideol6gicos de oposic;ao polftica ao regime, abrangendo nessa perspectiva, 
as preocupac;oes sociais relacionadas com as quest6es urbanfsticas e habitacionais. 

Em termos de "cultura arquitect6nica e urbanfstica" implementada pelo re
gime, parece evidenciar-se urn modernismo de caracterfsticas racionalistas tem
perado por urn discurso nacionalista, visfvel nao s6 nas grandes obras publicas, 
mas tam bern na definic;ao dos mode los de habitac;ao promovidos nas suas polfticas 
habitacionais. Decorre deste bin6mio uma relac;ao (aparentemente contradit6ria) 
entre o discurso ideol6gico do regime sobre a habitac;ao e os princfpios operativos 
do Movimento Moderno nas sua varias fases, quest6es que parecem estar sempre 
presentes, ainda que em contextos e graus diferentes, na evoluc;ao dos tipos de 
habitac;ao implementados pelo "Estado Novo". 

Dezembro de 1999 
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