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1. DOCUMENTDS E PECAS ESCRITAS 

(] cerlidso emitida pela Ordam dos Aruitecios. 

L] Temo de responsabilidads tdenica do autor do profecto (o8 arojectos davem ser rsalizades por amuitecto Nas termos 

cio Dacrain n.” 205/88, da 18 de Junba), 

IE’fl..ltann'miwia Descrtiva e Justificativa da intervencao propoests, Inclulnde, nomeadaments: 

fl’ vescricdo tas caracieriglicas do tocal de Intarvsncio, 

B Caracterizapio da Intsrvangio proposta. 

I Breve descriglo da edificacio. 

E DefinicEo & diagnastico das caracierizicds estrufurais do imdwal, 

;EJ fAvaliacdo des principais pallogias do imovel abjecto da intervencdo, 

H Justiflcagso dos vsos propostos @ sua compatiblizasia com a estodars sapactsl onda a2 pretende intarvir, 

= Caraclerizagdo da intervengdo proposia (metodologia, técnicas, materiais & coras). 

2. FOTOGRAFIAS 

fl [ocumeniagdo fotografles actual, & cores, do local da infevengin. 

E Drocurnentacdo fotogralfics da envolvenia, com visuallzacdo, s possivel, da imdvel classificado. 

A4, PEC AR DESENHADAS — Felagdo do projecio oo a envolvents 

;fi Planta da jocalizacdo scivalizada com Indicagin da lnzal da b 2 do mdvel dessifcado {esceias 11000 ou 
1:2000). 

] 2hania de Implantagio, com indieagSo da drsa de construcdo = de logradours (ascalas 1:500 ou 1:200). 

] Parfis de insargio volumdirica {no caso de obras novas ou de alterastes de volumetrias). 

4, PECAS DESEMHADAS - Lavanitamento do sldstente 

[ L avantarnento do existante: plantas; cortes {ongitudinais e transversais); algados (fnchinda oz Indvals confinantes 

ntma aextensdo minima da 7,5 metros) 

5, PECAS DESENHADAS — Sobreposigho do sutistents com a proposia 

[ sabraposican do eMistente com 5 proposta {com ulilizaggio das cores conventionals — amarslos & ancarnedos), 

6. PECAS DESENHADAS — Elamentos da proposta 

[l Elementos da proposta: planias, cartes (longitudinal & lransversal); algades (incluinde os iméveis confinantes numa 

axctensdo minima da 7,5 malros), ' 

T, QUTROS ELEMENTOS (caso a pretensio o justifique} 

[ Miaquatas reals ou viduais; folomaontagans ou outras maios de visualizagdo da integragdo da proposta 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DQ AUTORICOORDENADOR 
DO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

(conforme o anexo Il da Portaria n®113/2015 de 22 de Abril) 

Luis Simdo Correia Marques Moreira Leandro, arquitecto, morador na Praceta 
Caloust Gulbenkian, n°17 5%-Dio., 2560-291 Torres Vedras, contribuinte nimero 
119293650, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses, sob o niimero 6464, 
declara, para efeitos do disposto no n.? 1 do artigo 10° do Decreto-Lei n.° 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacgéo que foi conferida pelo D.L. 136-2014 de 09 de 
Setembro, na sua actual redacco, arn. 102-A, gue o projecto de que é autor e 
coordenador, relative 3 Propostia de Classificagio da Mina do Palacio e da Mina 
do Mirante, localizada na Frequesia da Ajuda, em Lisboa, observa as normas 
legais e regulamentares aplicaveis, designadamente: o Regulamento Municipal de 
Urbanizacdo e Edificagdo de Lishoa, o Regulamentc Geral das edificactes 
Urbanas e o Cédigo Civil, bem como o Plano Director Municipal de Lishoa e as 
Zonas Especiais de Protecg3o de Imdveis Classificados aplicaveis. Esta conforme 
Gom os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento da territdrig 
aplicaveis 3 pretensio. 

Lisboa, 02 de Janeiro de 2023 

Arg. 3im&o Leandro 

Insc. na O A.P. n.° 6464 
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A —REQUERIMENTO INICIAL DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICACAO DE BENS 
IMOVEIS 

1. IDENTIFICACAO 

Je3. 

2. 

1.3 

1.4, 

Patrimonio: Arquitctonico, Ambiental, Misto 

Designacio/Nome Minas d’dgua da Ajuda - Minas do Palicio e do Miranle 

Outras Designagoes: Infraestrutura hidraulica, Historica. 

Local/Enderego: Freguesia da Ajuda, Calgada da Ajuda n®236. 

Loealidade: 1300-010 Lishoa 

Freguesia: Fregucsia da Ajuda 

Concelho: Lisboa 

Distrito: Lisboa 

1.5. Cédiga Nacional de Sitio (17448): 

2. CARACTERIZACAO 

2.1. Funciio Original: Infraestrutura de abastecimento de dgua 4 Real Barraca, Palacio Nacional da 
Ajuda e fregucsia da Ajuda 

2.2, Fungiio Atual: A mesma, mas desativada.
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2.3. Enquadramento: contextualizacio historica ¢ urbana da Freguesia da Ajuda 

«l...) entrando por ele [Tejo], no 

espago de duas léguas se I 

encontram até Belém muitas 

aldeias que ddo o rio wm aspeto 

risonho pelas belas casas 

denominadas por Quintas e 

magnificos convenlos que se vio 

desenrolando pela margem.(... ,L»f 

medida que se vai avangando, o 

rio alarga-se, levantando-se pelas 

duas margens muitos fortesy' 

2.3.1 O territorio e scus limites administrativos 

A Freguesia da Ajuda foi criada na transigiio para o sée. XVI, o seu local, com um 
cemitério paroquial contiguo formava uma “ilha sobre si”, sendo limitada a poente. pelo 
lLargo da Ajuda e Rua Augusto Gomes Ferrcira (antiga Rua de Carlos Principe), e era 
contornada pela atual ‘I'ravessa da Ajuda (antiga Travessa Carlos Principe). 

A casa, onde presentemente estd instalada a Associacio de Protegio & inféncia da Ajuda 
(APIA), ocupa o terreno onde se enconlrava edificada a antipa crmida paroquial, em cujo 
atual jardim posterior, se encontrava 0 antiga cemitério contiguo. 

0 seu distrito era extenso, abrangendo os sitios de Alcintara, Caselas, Pimenteira, chegando a 

Pedrougos no seu limitc mais ocidental. Esta [reguesia tinha para administragio dos 
sacramentos, duas sucursais ou depdsitos: conventos de Belém e em Aledntara, no Largo do 
Calvério, no cendbio das Flamengas construido em 1762, A sua jurisdi¢do estendia-se por 
toda a zona ribeirinha, desde sensivelmente a ribeira do Jamor alé Alcintara, integrando 
indimeras zonas de acostagem ao longo do rio Tejo. 

2.3.2 Breve caracterizaciio geologica e hidrologica 

Do ponto de vista geologico, a drea em estudo enquadra-se na Formagio da Bica, do 

Cenomaniano Superior, constituida por calcarios compactos a margosos bastante fossiliteros, 

que alloram nas fregucsias de Benfica, Campolide, Belém, Ajuda, Alcantara, Campo de 

Qurique ¢ Estrela. Fsta formagio apresenta calcarios cristalinos, sendo frequente a presenca 

de nodulos de silex, explorados na Pré-historia e também calcirio lioz ou calcdrios de 

' In" Description de la ville de Lishonne, od l'on traite de la Cour de Portugal, de la langue portugaise, & des 

maeurs des habitans ; du gouvernement, des revenus du roi, & de ces forces par mer & par terre ; des colonies 

portugaises, & du commerce de cette capitale®, Chez Pierre Prault, 1730, p.5 

2



Ajud: 
rudistas, bastante utilizadas na indistria da construgio a0 longo dos tempos. Muilo do edificado antigo da cidade de Lisboa, sobretudo a partir do século X1X, utilizou pedra calcéria proveniente das pedreiras de Monsanto, que Foram amplamente explaradas. 

Sobre esta formagio assentam as rochas do Complexo Vuleinico de Lisboa, de formacio mais recente, constituido par rochas basdlticas intercaladas por niveis pirocidsticos e rochas vuleano-sedimentares, O contacto entre calcdrios e basaltos que ocorre na zona de Monsanto e sua encosta sul proporcionou a formagio de solos férteis e profundos, bem como abundancia e agua que aflora em virias nascentes, 

A freguesia da Ajuda abarca a Norte uma porgdo da serra de Monsanto, com cotas altimétricas relativamente elevadas, desenvolvendo-se depois a0 longo de uma encosla com alguma pendente, em diregdo a Sul, para o rio Tejo. Ha a assinalar a presenca de virias linhas de dgua de cardcter temporario, que descem desde # encosta de Mansanto, tomando a diregdo do rio, sendo a principal o Rio Sceo, atualmente encanado. 

2.3.3 Enquadramento arqueoligico 

Do ponto de visty geologico, a drea em estudo enquadra-sc na Formacdo da Bica, do Cenomaniano Superior, constifuida por caledrios cristalinos, sendo frequente a presenca de nédulos de silex, explorados na Pré-histéria ¢ também calcdrios lioz oy calcérias de rudistas, bastante utilizados na inddsigia da construcio ao longo dos tempos. Muito do edificado antigo da cidade de Lisboa, sobretudo a parlir do séeulo XI1X., utilizou pedra calcdria proveniente dag pedreiras de Mansanto, que foram amplamente exploradas. 

A lreguesia da Ajuda, de acordo com o PDM de Lisboa, situa-se numa Ares de Nivel Arqueoldgico M, de considerdvel sensibilidade arqueoldgica, levando a que “ag CML, mediante purecer técnico -clentifice, possa sujeitar ax GEVACEES quee leltiian impacta go nivel do subsolo o acompanhamento presencial da obra e ¢ realizacdo de acedes ou trabalhos 

A localizagia privilegiada desta drea, dispondo de variados recursos naturais, desipnadamentec 05 recursos alimentares do estudrio, veios de silex para fabrico de instrymentos de pedra lascada. solos férteis para a agricultura e disponibilidade de agua em abundincia, foram fatores decisivos para a implantagio de comunidades humanas desde a Pré-historia, As investigagiies arguepldgicas desenvolvidas na cidade de Lishos sobretudo 4 partir da década de 80 do século XX déio-nos conta de evidéncias de ocupagies humanas neste territdrio desde 0 periodo Paleolitico, Nos Gltimos anos, o conhecimento da arqueologia na drea de Lisboa, sobretuda sobre os perfodos Pré e Proto-histdricos ampliou-se consideravelmente, em grande parte subsididrio dos diversas projetos urbanisticos realizados na cidade e que tBm permitida identificar e escavar variados contextos de ocupagio humana®, 

? SOUSA, A, COSTEIRA, C.; COSTA, A. C.; CALKER, D.; CARDOSO, LL. (N prelo) - Lisboa pré-histérica: uma sintese da informacio conhecida em 2020. in Estudos Arquecidgicos de Oeirps. Oeiras. Agradecemos a gentileza da disponibilizacio deste artigo s autoras Ana Catarina Sousa e Ana Casta,
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Relativamente ao patriménio arqueoldgico existente na freguesia da Ajuda, a pesquisa 
realizada no inventirio de sitios arqueolégicos da DGPC (Endovélico) ¢ claramente 
indicadora da sensibilidade e potencial arqueologico da zona, com presenca de 15 sitios 
arqueologicos de épocas pré-histéricas e historicas (ver quadro e mapa scpuintes). 

Monsanto € o local da cidade de Lishoa onde se conhece ocupacdo mais antiga, do 
Paleolitico, Os vestigios recolhidos correspondem a artefactos de pedra lascada fabricados 
com rochas abundantes na drea como silex, quartzito e Quartzo, mas carecem de estratigratia e 
estio descontextualizados, ou seja, foram remobilizados por causas naturais € como tal 
ciicontrados fora do seu contexto original. O espofio destas cronologias é abundante ¢ foi 
recuperado em recolhas antigas, realizadas nos anos 40 o 50, nos sitios da Tapada da Ajuda, 
Montes Claros ¢ Moinho do Alferce. Neste altimo local, préximo do moinho atualmente 
existentc, para além de artelactos paleoliticos, foram também cncontrados materiais 
arqueologicos do Neolitico, possivelmente relacionados com o povoado de Montes Claros que 
se [ocaliza refativamente proximo. 
Durante a Pré-historia recente (Neolitico final e Caleolitico) este territorio foi sendo mais 
densamente ocupado, localizando-se os habitats no topo das colinas em Monsanto ou a meia 
encosta, dos quais se destaca naturalmente o povoado do Rio Seco / Travessa das Dores, pela 
sua grande dimensdo, diversidade artefactual e presenca de estruturas de habitat (fundos de 
cabana, fosso, fossas), pela ampla diacronia da OCUpagdo e estratos arqueoldgicos bem 
conservados que teslemunham sucessivas ocupagoes, conscrvando um enorme manancial de 
informagdo, Trata-se de um grande povoado, o maior conhecido até a data na drea de lishoa ¢ 
que teria certamente uma grande importéncia a nivel regional®, 

Fste povoado pré-historico localizado entre a Calgada da Boa Hora, I'ravessa das Dores, Rua 
da Alianga Operaria ¢ Rua Diogo Co, numa drea de declive pouco acentuado, na margem do 
Rio Secco, comegou a ser cstudado na Gltima década, motivado por cmpreendimentos de 
construcao civil em virios locais da Ajuda que permitiram detetar e escavar esses contextos 
arqueoldgicos, que corresponderdio a um tnico sitio arg ueologico, com ocupagies dingmicas 
em termos cspaciais e cronolégicos. Os locais intervencionados foram os scguintes: Rua 
Alfredo da Silva n 8 a 10/ Rua dos Quartéis n° 31 a 35/ 51 a 35 (CNS 37784); l.oteamento 
do Rio Seco - Calgada da Boa-Hora, n.° 142 / I'ravessa das Dores, n® 2 a 10/ Rua da Alianca 
Operdria / Rua Diogo Cio (CNS 37785); Calgada da Boa llora 164 a 166 (CNS 37834); 
Calgada da Boa-Hora, n." 176 a 178° (CNS 37833); Rua Alexandre $3 Pinto - Campa das 
Salésias (NS 37837). 

Para além dos vestigios pré-historicos, foram ainda identificadas no Loteamento do Rio Seco 
indicios de ocupagfies posteriores: da Idade do Bronze (estruturas negalivas escavadas no 

3 NETO, M., REBELO, P., & CARDOSO, J. L. {2015) - O povoado do Neolitico Final e do Caleolitica da Travessa das 
Dores (ajuda — Lisboa). In Estudos Arqueoldgicos de Oeiras. Oeiras, 22, p, 237; SOUSA, A. C.; COSTEIRA, C.: 
COSTA, A. C; CALKER, D.; CARDOSO, 1.L. {No prelo) - Lishoa pré-histdrica: uma sintese da informacdo conhecida 
em 2020. In Estudos Arqueoldgicos de Oeiras. Ociras. Agradecemos s autoras Ana Catarina de Sousa e Ana 
Costa a gentileza da disponibilizacio deste Gltima artigo.
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substrato geologico (silos / [ogsas), um piso associado a buracos de poste e um conjunto de 

maleriais liticos ¢ cerdmicos diversificados), da Idade do Ferro (estrutura de combustdo de 

planta subcircular e cermicas cinzentas), de época romana (conjunte diversificado de 

materiais com uma ampla diacronia, de Epoca Republicana & lpoca Imperial) e de Epoca 

Modemna/Contempordnea (vestigios de aliccrees e muros relacionados com o antigo 

urbanismo do local). 

A ocupagiio humana e o desenvolvimento urbano de F,puca moderna ¢ contemporinea na 

freguesia foi despoletado pela chegada da familia real apds o Terramoto de 1755, como é 

sobejamente conhecido. Os sitios arqueoldgicos inventariados sdo relativamente escassos 

muito embora o potencial arqueoldgico de vestigios desta cronologia aqui seja aqui muito 

elevado, dada a presenga de uma quantidade significativa de edificios setecentistas e 

oitocentistas e oulras estruturas afetas, relacionados com a familia real e com a corle. 

Destaca-se naturalmente o Palicio Nacional da Ajuda, no qual foram detetadas estruturas 

hidraulicas em trabalhos arqueolagicos efetuados no Jardim das Damas em 2015 (. )irés 

estrufuras interpretadas como estando relacionadas com anligas estruturas do Jardim das 

Damas que, de acordo com as fontes, sabe-se gue leria tido onze tangues e respelivas bombas 

associadas, assim como o sistema de canalizagdes a estas inervente, As estruturas detetadas 

nas caixas [ e 2, ainda que de morfologias distintas, poderdo ser aponiadas como 

embasamentos de antigas canalizagdes de alimentacdo dos tangues ainda hoje existentes, 

enguanto gue a realidade delelada na Vala 3 €, claramente, um topo de caneiro que ali aindu 

subsiste. ™ 

Mais estruturas hidrdulicas foram também encontradas nos trabalhos de acompanhamento 

arqueolégico da construgio de um parque de estacionamento na Travessa da Memdria em 

20135, designadamenle “dois trogos de aguedutos de cronvlogio contempordnea gue se 

deservolviam no sentido NE-SO, com a dgua a corver de NE para Sul. Ambos os aquedutos 

[foram edificados em pedra caledria unida por argamassa de cal de forte consisténcia, sendo 

por vezes observavel a inclusdo de tijolo na construgdo, ™ 

Outro acompanhamento arqueologico relacionado com as obras de requalilicagio da Calgada 

da Ajuda, realizado entre 2014 ¢ 2016 permitiu identificar vérios caneiros de saneamento de 

época contemporinea, bem como um trogo de mina de agua na confluéncia da Calgada da 
Ajuda com a Alameda dos Pinheiros, lado Sudoeste do Palicio da Ajuda. Lste sitio 

arqueologico ainda nfio se encontra atualizado no inventdrio de patrimonio arqueoldgico da 
DGPC, mas foi objeto de relatdrio arqueoldgico, gentilmente cedido pela autora dos trabalhos 

Ana Rosa® e de uma conferéneia intitulada “De Belém & Ajuda — Uma perspeliva 

4 5ILvA, Inés Mendes da, NASCIMENTO, Rui, Relatdrio final das trabalhos de Argueologio - Projecto de 

Recupergcda do Jardim das Damas, Palicio Nacional do Afuda, Lisboa, ERA-Argueclogia 5.4, 2015, p.20. 

3 DIAS, Muno, NETO, Nung; 2010, Relatdrio final dos trabalhos de acompanhamento argueoldgico. Pargue 

Estacionamento da Travessa da Memédria — Ajuda [Relatdrlo policopiado), p.36, 

b Relatdrio Final dos Trabalhos arqueoldgicos Espago Fublico de Requalificacdo da Colcada da Ajuda - 

Empreitada de Conservacdo, Reconstrugdo, Reabilitocdo Urbane, Lishoo Ocidental (Documento policopiado), 

Era Argueoclogia, 2017.
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Arqueoldgica sobre o sistema hidraulico no periodo contempordneo”, proferida a 23 de junho 
de 2022 no Auditdrio da Junta de Freguesia da Ajuda. 

Trabalhos bastante recentes relacionados com a construgiio da nova ala do Palacio da Ajuda, 
ddo-nos conta do surgimento de estruturas arqueoldgicas que terfio pertencido & Real Barraca 
¢ a0 Pago Velho, anteriores &4 construgio do Paldcio da Ajuda. Fntre esses vestigios constam 
muros ¢ alicerces e “uma série de galerias e minas que se enquadram no intrincado complexo 
de circulacdo e escoamento de dgua do Paldcio da Ajuda ™. 

Detalhe de interior de Galeria - Ajuda 

" GONZAGA, Raquel, REBELO, Paulo, LEOMIDAS, Jodo, FRAZAQ, Vitor, Relatdrio de progresso trabalhos 
arqueoldgicos no Paldcio Nacional dao Ajuda - Projecto de valorizagéio das Areas Pofite & Norte Escavagiio e 
Contenglio Periférica — Fase 2,Neoépica Lda., 2020, pp. 16-17 citado no documento Unidade de Execucio da 
Zona da Quinta das Damas e Pdtio do Bonfim na Area envolvente ao Paldcio Nacional da Ajuda {"Unidade de 
Execucdo da Ajuda”}, Camara Municipal de Lisboa — Direcgdo Municipal de Urbanismao / Departamento de 
Planeamento Urbano Divisdo de Planeamento Territorial, 2022, p.63.



Inventirio de sitios arqueologicos conhecidos na freguesia da Ajuda® 

Designaciio do sitio CNS | Tipo de sitio ¢ eronologia 
[ Povoado (Neolitico, 
Calcolitico, 1d. Branze, Id. 

Ferro, Romano, Moderno e 

Travessa das Dores (1) 33797 | Contemporinen) 

Calgada da Boa-l lora, n.° 164 a 166 (2) 37834 | Povoado (1d. Bronze) | 

‘Calgada da Boa-Hora, n.° 176 a 1784 (3) 37835 | Povoado (Neo-calcolitico) 

. Convento (Romana, 

Moderno e 

Convento da Boa-Hora (4) 6180 |Contemporineo) 

l.oteamento do Rio Seco - Calgada da Boa-llora, n.® E42, Povoado (Neolitico final, 

Travessa das Dores, n.% 2 a 10, Rua da Alianga Operéria, s/n Calcolitico, Romano ¢ 

¢ Rua Diogo Cio, s/n (5) 37785 | Contemporinea) 

Povoado (Palenlitico, 

Meolitico [inal ¢ Caleolitico 

Montes Claros (6) 2742 |inicial) 

Palcio (Moderno e = 

Palicio Nacional da Ajuda (7) 17448 | Contemporinco) 

Rua Alexandre Sa Pinto - Campo das Salésias 37837 | Povoado (Neo-calcolitico) 

Rua Alfredo da Silva,n®8a 10 e Rua dos Quafléié, n*ila Povoado (Neolitico final ¢ 

35¢51a55 37784 | Calcolitico) 

Mancha dc ocupacio 
Rua da Alianga Operdaria, n® 124-134 (8) 38616 |(ldade do Bronze) 

‘Travessa da Memoria/Parque de Estacionamento da Meméria | | Aquedulo 
") 32851 [ (Contemporanen) 

' Vestigios de superficie 

Mina (10) 18785 | (Paleolitico ¢ Neolitico) 

Vestigios de superficie 

Moinho do Alferes (11) 18786 | (Paleolilico e Neolitico) 

Indeterminado (Neolitico e 

Terras do Almotiva (12) 18795 | Calcolitico) 

Urna cincraria de marmore H594 Achade Isolado (Romano 
2 

® Conforme a Base de dados de sitios argueoldgicos da DGPC (Endovélico) 

https,/farqueologia patrimoniocultural pEfindex php Psid=sitios 
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Localizagio dos sitios arqueoldgicos da freguesia da Ajuda, scgundo a 
Endovélico adaptadal. 

2.4, Descrigiio Geral: 

Mina do Palacio 

hase de dados 

As prospegOes realizadas no terreno permitiram identificar, georreferenciar e caracterizar os 
variados elementos estruturais que integram o denominada Mina do Palécio”, designadamenic 
uma mie d’dgua; pogos de visila, respiradouros, um trogo de agqueduto, uma cisterna ¢ uma 
fonte. Nao foram inventariados os tanques e fontes existentes no Palacio da Ajuda e Jardim 
das Damas, por serem j& bens patrimoniais integrados em monumento classificado como 
Monumento Nacional € como tal devidamente protegidos (Decreto de 16-06-1910, DG n.® 
136 de 23 junho 1910/ ZEP, Portaria, DG, 2.* Série, n.” 253 de 29 outubro 1959), 

? Seguimos a nomeanclatura inscrita na “Planta das Minas & Encanamentas o' Apua do Almoxarifado D°Ajuda”, 
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Ajud- 
Esta mina tem uma extensdo retilinea de 1,1km, desde a mie d’4gua (MP1)' 1a cncosta sul 
da serra de Monsanto, proximo do local anteriormente desigiiado como Moiinhos do Penedo 
(dos quais subsiste hoje apenas 0 Moinho do Alferce), até 4 cisterna localizada nos “Telheiros 
da Ajuda™"' (MP10). a partir da qual era abastecido o Jardim do Palicio das Damas e a 
cozinha do palicio, mediante canalizagiics de manilhas de cerdmica, conforme representado 
na Planta do Almoxarifado da Ajuda'’. Esta distincia agora aferida ndio corresponde 
efetivamente 4 extensiio total da’ mina pois desconhece-se o comprimento dos quatro {rogos 
relativos 8s nascentes de Agua, quc a acredilar na fiabilidade da referida planta do 
Almoxarifade, se localizam dois a montante da mie d’agua (MP1} e ouiros dois a montante 
do primeiro pago de visita (MP2), ligando-se a galeria principal. 
Os equipamentos designados como respiradouros efou locais de visita correspondem s 
eslruturas que possuem algum tipo de vo (janela ou porta). As outras estruturas que nio 
possuem vios mas que eventualmente poderiam ter uma cobertura amovivel, com lajes de 
pedra possivelmente, designaram-se como pogos de decantagfio e/ou de visita apesar de ndo 
ter sido possivel observé-las no interior para validar essa funcionalidade. Verificou-se que 
alguns desses pogos de visita possuem cobertura j4 do século XX, em eimente ou mesmo 
betdio armado, o que indicia que a cobertura original deveria ser amovivel e gue, aquando da 
sua desativagiio, provavelmente por razies de seguranga, optou-se por sclar a estrutura de 
forma perene. O uso de betdo armado para esia tunciio pode mesmo indiciar que estas 
cstruturas teriam grande prolundidade, 4 semelhanga do veriticado no respiradouro M4 que 
tem mais de 20m de profundidade, evilando-se assim que houvesse consequéncias graves pefa 
gueda de pessoas ou animais dentro destes pogos. 
A sinalética da planta do Almoxarifado, apresenta na sua legenda um simbolo representado 
por um pequeno circulo sinalizando generalizadamente respiradouros, pogos de visita e 
mac(s) de agua. O simbolo retangular ou quadrado representa reservatdrio, cisterna ou tangue. 
Foi possivel identificar todos os equipamentos da Mina do Palicio desenhados na referida 
planta: dois respiradouros, cinco pogos de visita, uma mée d*agua, uma porta de entrada para 
a galeria, um frogo de aqueduto 4 superficie e uma eisterna, infraestruturas hidrduficas Jue em 
seguida se irdo descrever. 
Constatou-se que os respiradouros e pogos de visila estio espagados uns dos outros a pma 
distancia relalivamente regular, entre os 70 e os 80 metros. As distincias apuradas entre os 
varios equipamentos sio as seguintes: MP1 a MP2 — 80m; MP2 a MP3 — 82m: MP3 a MP4 — 
57m; MP4 a MP5 — 99m; MP5 a MP6 — 70m: MP6 a MP7 — T2m; MP7 a MP8 — 78m; MP8 a 
MPY —96m; MP9 e MP10 —420m. 
tmediatamente a sul da Av. da Universidade Téenica observa-se & superficie trago da 
galeria da mina, em bom eslado de conservagiio, constituido por yma galeria com 106m de 
comprimento, um respiradouro e uma entrada (Folos 18 e 20). A partir deste trogo para sul. 

' As siglas apresentadas indicam a designagiio da mina seguida pelo nimero de ordem dao efuipamento, 
Temos assim as siglas MP (Mina do Palacio]: MM (Mina do Mirante); s (Mina das Sardinheiras); MAS (Mina 
da Sacota); MC (Mina da Camara); MT (Mina da Tapada); MPD {Mina Pites das Damas). 

! Seguimos a designagdo da Planta fevantada pelo instituto Geografico Cadastral, “Cimara Muricipal de 
Lisboa, Planta da Cidade”, 1948 (escala 1:1000) 

Y Planta das Minas e Encanamentos o Agua do Almroxarifade O'dAfuda”, 1901
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Ajud: 
até 4 referida cisterna encontrada nos Telheiros da Ajuda, ao longo de 450m néo se detetou 

gualquer evidéncia material relacionada com a mina, julgando-se que aqui tenha ocorrido 

destruigdo completa da mesma devido 4 construgio do_bairro 2 de Maio nos anos 70. Este 

troco final da mina seria [eito em canalizagdo de manilhas da cermica, conforme indicado na 

legenda da planta do almoxarifado. 
Considerando uma (inica excegéio, que foi o respiradouro MP4, no qual se pode observar o 

interior a partir do orificio cxistente no topo, ndo foi possivel visitar o interior das estruturas 

identificadas pelo que se desconhece como serd o inlerior das mesmas. 

Os clementos patrimoniais inventariados que integram a mina do Paldcio sdo os seguintes: 
s 

~ MP1 — Mie d'agua | 

Construgiio de planta circular, em alvenaria de pedra argamassada, com cobertura em clipula ¢ 

aparentemente sem vE0s. Apresenta-se em bom estado de conservagio sendo notdring 

algumas remodelagdes, notando-se partes do rchoco com cimento recente. 12 possivel que 

tenha existido uma porta de entrada, posleriormente entaipada e rcbocada, notando-se 

evidéncias da mesma no reboco do lado sul que se apresenta tissurado de uma forma bastante 

regular. Nas porgdies nio rebocadas observa-se o aparclho constituido por pedra basaltica mal 

calibrada, fragmentos de cerfimica de construgdo (tijolo ¢ telha) e argamassa de cal de 

coloragiio esbranquigada. 

0 seu didmetro ¢ de aproximadamente 2m; a altura da parede desde a cota do terreno atual até 

ao arranque da cipula é de 1,45m; a altura da cipula ¢ de aproximadamente 1,40m, sendo & 

allura total da estrutura cerca de 2,85m. Coordenadas: 38"43'07.3"N / 9°1 1'34.0"W 

Tmt:} 'l — Ahpetfl gcral (:IA-I'I'I:lt! & agua MP1 partir dc Ls‘s 

MPL — Poeo de visita 

Istrutura em alvenaria de pedra argamassada, de planta quadrada ¢ cobertura plana 

constituida por duas lajes de caledrio, que scriam amoviveis para realizagiio e de visilas ¢ 

1]



limpezas a0 pogo. Apresenta as
 paredes rehocadas, com evidé

ncias de algumas reformulagie
s 

posteriores € o seu estado de c
onservagio geral € razoavel. 

Alravés da fresta existente entre a
s duas lajes foi possivel medir a p

rofundidade do pogo, que 

tem 40 meiros @ verilieouw-se 
também gue possui dgua, mas

 ndo foi possivel no entanto 

perceber qual o seu volume. 

Mede 2m x 2m de comprimenlo; 
a altura maxima da parede € de 1

,23m; & largura da parede 

mede 0.45m. As lajes calcarias m
edem 0,65m X 1,35m X 0,10m.

 Coordenadas: 38943'04.5"N / 

gulllj‘i.}"w. 

33. q__l} ?_?3‘
 

— e 

-9, 198 3%3 

W 

Yoto 2 — Vista geral do pogo de visita MP2
apatticde S W. 
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Foto 3 — Cobertura do p-ug;n de visita MP2 com lajes calcarias. 

MI*3 — Pogo de visita 
Estrutura em alvenaria de pedra arpamassada, de planta guadrada ¢ cobertura tronco 
piramidal. Apresenta as paredes rebocadas, com evidéncias de algumas reformulagdes 
posteriores, com cimento Portland, designadamente no aanque da coberiura onde sc 
abservam tijolos de buraco, que nos dio um indicador cronolégico de pelo menos finais ou 

Gltimo quartel do século XIX. A cobertura parcee ser de €poca posterior & construgdo das 
paredes ¢ apresenta-se muito danificada, podendo observar-se o que parece ser uma argola em 
ferro encastrada numa laje fabricada em argamassa, possivels evidéneias de wwa cobestura 

amovivel e posteriormente tapada. 
Mede 2,05m x 2,05m de comprimento; a altura maxima da parede ¢ de 0,90m. Coordenadas: 

383017 S L5400 

'7/.,3Ir RS ‘itfl_wl 

—9, 148 333 
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isita M3 a partir de Este Foto 4 — Vista geral dn:p{ ) de v 

e 
Ei 

Folo 5 — Vista geral do pogo de visita MP3 a partir de Sudoeste. 
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et 

“oto 6 — Pormenor construtivo do pogo de visita MP3. 

MP4 — Respiradonre / Pogo de visita 

Estrutura construida em alvenaria argamassada de pedra, de planta quadrada ¢ cobertura 

plana, com uma aberiura oval no topo ¢ uma porta entaipada na parede sul. O aparclho da 

parede & fabricado com pedra basaltica de variadas dimensdes, cerdmica de construgiio partida 

¢ argamassa esbranquigada. A cobertura é construida por alvenaria e por lajes calciria, 

existindo uma abertura oval no centro de uma das lajes, com aproximadamente 0,23m x 

0,15m, A porta existente na parede sul encontra-se entaipada por uma alvenaria com 

arpamassas semclhantes ds da construgéio. O scu estado de conservagio € bom, apesar de cstar 

coberta pot grafitis. 

Através da abertura superior foi possivel medir a profundidade do pogo, que ¢ de 23.80m ¢ 

pereeber gue ndo exisle agua no seu interior, 

As dimensoes sio as seguintes: 2,15m x 2,15m de comprimento; 2,50m de altura maxima; 

profundidade superior a 20m; porta com 1,10m de largura e 2m de altura (desde o solo, a 

solcira nfio esta a vista). Coordenadas: 38°42'59.5"N / 9°11'54.5"W. 

38, }uasi 

— 4. 142333 
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A 

8 — Vista geral do respiradouro/pogo de visita MP4 a partir de N ordeste, 
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i 1R 
Fflm 10 — Aspcto do interior do wapnadouma’puq,n de visita MP4 

abservando-se no lado direito a porta entaipada, Foto tirada a partir 
da abertura na coberlura, 
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Ajud 

MP5 — Pogo de visita 

Estrutura construida em alvenaria argamassada de pedra, de planta quadrada e com cobertura 

tronco piramidal muito abaulada, sem arestas. No apresenta qualquer vo. O aparclho 
construtivo integra pedra basdltica de calibre variado e fragmentos de cerdmica de construgio, 

incluindo tijolo de dois buracos. "l'irando a cobertura, que se encontra um pouco danificada, 

encontra-s¢ em relativo bom estado de conservagio. Mede 2m x 2m de lado e 0,95m de 

altura. Coordenadas: 38°42'56.1"N / 9°11'54.8"W. 

9. 198 6} 

Foto 11 — Vista geral do pogo de visita MP 5a partir de Noroeste. 

i 
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MPG — Pace de visita 
Estrutura de planta quadrada, construida em alvenaria com pedra basdltica de varias 

dimensdes ¢ abundantes (ragmentos de cerimica de construgio 
(tijoleira, alguma tclha de 

canudo). O reboco apresenta-se muito degradado, subsistindo 
apenas em pequenas partes da 

parede. O tipo de cobertura € indeterminado pois estd muito 
destruido, sendo afualmente 

plano, com alguns blocos de basalto no centrd integrados na 
argamassa, que poderdio indicar 

ter existido cobertura de tipo tronco-piramidal, & semelhanga de outros 
pogo de visita desta 

mina. Ainda assim o estado de conservagio € razoavel. 
I.ocaliza-se proximo do Estadio 

Universitario da Ajuda, Campnos da Ajuda c possui uma Orientagiio 
divergente dos oulves 

equipamentos da mina que estdo sensivelmente oricntados Norte-Sul 
enquanto esle pogo esti 

rodado cerca de 45°, com as parcdes a tomarem uma orientagio 
Noroeste-Sudeste. 

Tossui as segoinies dimensdes: 2m x I de lade x 0.95m de alura Coordenadas, 

38042'53,6"N / 9°1 1'SS.0"W. 

38. 315 060 

" =4,148 61} 
=5 

13



Falo 13— Vista geral d
o pfiqu'de visita MP6 a

 parti 

Foto 14 — Vista geral 
do pogo de visit 

A 
rde Norte. 

a MP6 a partir de Sudeste. 
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Foto 17 — Visiy 0 de visita MP7 & i 
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MP8 — Respiradouro [ Pogo de visita 

Estrutura de alvenaria com planta quadrada, cobertura tronco piramidal e duas janclas 

rctangulares com gradeamento de ferro no topo das paredes nor
te ¢ sul. Entronea no trogo da 

galeria que se encontra i superficie entre as ruas tdetfo
nso Borges ¢ Rua Almerindo Lessa, 

junto ao ISCSP (Instituto Superior de Ciéncias Sociais e P
oliticas), enquadrando-se numa 

dilatagfio da galeria do aqueduto, que se destaca cerc
a de 0,21m a 0,32m do corpo principal 

desta, O sou estado de conservagio ¢ muito bom, apresent
ando reboco recente. Pelas janglas 

pode ubservar-se parcialmente o interior, verificando-se
 que a cobertura € constituida por 

grandes lajes calearias. 
' 

Dimensdes do respiradouro: 4,78 m de aliura maxim
a desde o solo; 2,06m de largura. 

Dimensdes da jancla: 1,10m x 0,71m; espessura das lajes: 0,15m na laje superiores € 

inTeriores: 0,20m nas lajes laterais. Coordenadas: IEA2A
R TN J RIS TYW, 

Foto 18 — Aspeto geral do trogo do aqueduto ¢ respir
adouro MP8 a partir de Norte. 
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Foto 19 — Aspeto do res
piradouro MP3 a arl;ir d

e NE. . 

= 

Foto 20 — Pormenot da 
janela sul do respiradouro, 

MP9 — Trogo de onle
ria 5 superficie com p

orta 

Trogo de gateria de m
inafaquedula semicnte

rrado construfdo em alvenaria, com parede
s 

yerticals, cobertura eml
 duas aguas e porta d

e entrada no limite ju
sante do trogo. Estd e

m 

muita hom estado de 
conservacio € aprescn

ta-se rebocado cxterio
rmente cotm rehoco de 

cimento, o que ndo permi
te visualizar o tipo de ap

arclho das paredes. A eni
rada €8t sobre- 

alevada cm relagio a paler
ia, acedendo-se a0 interior

 desta mediante gegraus; porta ¢ cm 

ferra forjado pintado d
e verde, cujos ferrofho

s, pela tpologia, podet
do ainda ser 08 ariginai

s 

do séeulo XV O vil
o da porta © delimitado

 por ambreiras, soleita 
¢ lintel em laje de pedr

a 

calcaria, que ja estiio um poues danili
cados. 

A visita efetuada 20 int
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u percorrer uma extensi
o de apenas 53,80 me 

yerificar que o lago 5€
 encontra inferrompido

 por um emparedament
o com betido recente nd 
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zona imediatamente a Sul do cruzamento com a mina do Mirante, demarcado 4 superficie pela 
presenga de um pogo de visita ancxo & galeria. Deste modo ndo foi possivel perceber como se 
processa o cruzamento destas duas minas nem aceder ao pogo de visita/respiradouro MPS. 
O trogo inicial da galeria, proximo da porta, encontrava-se parcialmente aterrado com grande 
quantidade de sedimentos e entulhos recentes o que impediu de verificar como se processa a 
passagem de dgua para sul, sob a porta da entrada. A quantidade de aterros era 130 densa que 
alteou bastante o chiio da galeria e durante algumas dezenas de metros o percurso apenas pode 
ser efectuado quase de cocoras ou com o corpo bastante curvado. Nio obstante, foi possivel 
observar mais a montante o chio original, com caleira em cerdmica ao centro e uma ligeira 
pendente da lateral para o centro, para melhor escoamento das aguas. 
A galeria apresenta cobertura em abdbada de bergo em alvenaria de lijoleira e as paredes em 
alvenaria de pedra, persistindo reboco em algumas zonas. 

Dimensdes exteriores da galeria: 106m de comprimento; 1,85 m de largura; 1,45m de allura 
média fotal; [m de altura da parede; (0,45m de altura da cobertura. 
Dimensdes interiores da galeria: 1,57m de altura: 0,73m de largura. 
Dimensdes da entrada: 2,40m de altura maxima; 1,85m dc largura, 2,10m de altura interna do 
vio; 1,10m de largura interna do viio; 0,11m de espessura das lajes do lintel ¢ ombreiras. 
Coordenadas: 38°42'47.1"N / 9°1 1'54.8"W. 

= Fe 
: A E. _I.}*'_ M.* 

eduto. Vista Sudeste-Noroeste, Foto 21 — Aspeto a por-ta de entrad a ¢ trogo de aqu 
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Fote 23 — Pormenar do interior da ga le
ria junto & porta de entrada. 
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MP10 — Arca d*agua 

Estrutura de planta retangular, teto em abébada e janelas na parte superior. 
Este reservatorio, situa-se no lugar anteriormente designado por “Telheiros da Ajuda”, 
atualmente ali se encontra um bairro muito degradado com construcies ilegais ¢ barracas, 
localizado a norte do Palécio da Ajuda. O edificio da cisterna encontra-se dissimulado no 
meio destas construgdes ilegais recentes, uma das quais foi construida precisamente sobre a 
cisterna, causando um grande impacto visual negativo e pondo em risco a preservacio desta 
cstrutura (Fotos 27, 28, 29). A sua identificag@io foi possivel devido a cartogralia antiga, 
designadamente a ja referida Planta do Almoxarilado da Ajuda, datada de 1901, g Planta dc 
Lisboa: 1904-1911, sob a diregdo de Jilio da Silva Pinto e a Planta levantada pelo Instituto 
Geogratico Cadastral, para a “Cémara Municipal de lisboa, Planta da Cidade™, 1948, cm 
cujos levantamentos a cisterna surge representada como contentor de dgua) No local, um 
morador mais antigo guiou-nos por ruelas até a cisterna, que apenas foi apenas possivel 
observar ¢ fotografar a partir de uma das janelas pois a sua entrada encontra-se entaipada. O 
interior da estrutura estd seco ¢ vazio, ndo sendo percetivel a existéncia de sinais de dgua ou 
humidade. 

Apesar de ndo ter sido possivel visitar o interior desta estrutura, pelo que se pide deduzir, o 
acesso @ cisterna seria realizado por um edificio anexo e coetineo localizado a veste. A 
fachada principal deste cdificio é virada a oeste e possui duas janelas e uma porta entaipada 
transformada em janela; a fachada sul, que d& acesso a um pequeno pétio, apresenta uma 
porta, também entaipada e um aculo (folo 29). As suas dimensdes, tiradas a partir da Plania 
levantada pelo Instituto Geografico Cadastral de 1948, rondam os 13,60m de comprimento ¢ 
9.50m de largura. T 

A aduglo de dgua da mina & cisterna era realizada por uma canalizagiio de manilhas de 
cerimica e era a parlir da cisterna que se fazia a distribuigio da dgua potavel para os seus 
destinos finais, neste caso as cozinhas do paldcio, as cavalarigas ¢ o jardim das Damas, desta 
feita mediante canalizagies em ferro, conforme indica a Planta do Almoxarifado da Ajuda de 
1901. 

Como ¢ notdrio pelas fotogralias agora apresentadas, constata-se a inciiria e a degradagdo da 
cisterna, do cdificio anexo e de todo o espago envolvente, que se encontram manifestamente 
em risco e a necessitar de uma requalificagio urgente que possa dignificar e salvaguardar 
estes bens patrimoniais do século XV, 
Coordenadas: 38°42'45.0"N / 9°11'54 4"W. 
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Planta I — Pormenor da Planta de 1911 de Silva Pinto com representacio da cisterna 
assinalada pela oval vermelha. 

Planta 2 — Detalhe da Planta levantada pfijfl nstiiutuGe:ugfm Cst 
Municipal de Lisboa, 1948, 

ral, para a “Céimara 
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Folo 24 - Vista da cisterna a partir de uma janela do lado Oeste. 

Foto 25- Fachada oeste do edificio anexo a cisterna. Vista a partir de NO. 
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Foto 27 - Visla pata o interior do edificio anexo a partir da janela situada mais a Norle, 

observando-sc a parede oeste da cisterna e uma das janelas. Visla a partir de Oeste. 
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Foto 28 - Vista para.u interior do edificio ancxo a partir da janela situada mais a Sul, 
observando-se a parede ocste da cisterna ¢ duas janelas. Vista a partir de Oeste. 

Foto 29 — Algado da arca d'dgua (sinalizada a tracejado vermelho), e algado edilicio anexo 
(sinalizado a traccjado amarelo), Na imagem identifica-se ainda a constrogdo  ilegal 
(representar em tracejado de outra cor) erguida sobre a cisterna, (vista a partir do péatio 
localizado a Sul). 
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ERCA DVAGLUA - MMA DO PALACEHS 

Representagio de estudo (nossa), da Arca d’Agua da Mina do Paldcio (situada nos Telheiros 

da Ajuda) 

Mina do Mirante 

A mina do Mirante resulta da confluéncia de duas minas existentes na encosta de Monsanto, 

uma com orientagio NO-SI (que se designou agora como Mina do Mirante Oeste) € a oulra 

com orientagio NE-SO (Mina do Mirante Este}, unindo-se ambas numa so galeria a partir da 
Av. da Universidade Téenica e cruzando-se alguns melros mais para sul com o trogo de 
superficie da Mina do Paljcio, tomando um percurso no sentido SE, O tragado da mina 

seguiria sensivelmente ao longo das actuais Rua César Nogueira e Rua Pinto Quartin, no 

Bairro 2 de Maio, existindo ainda nesta dltima rua o testemunho de utha porgo da galeria da 

mina ¢ um pogo de visila que conseguiram sobreviver ds obras de construgdo do atual bairro. 

A mina seguiria a partir dai paralela @ Mina do Palacio até a Calgada do Mirante 4 Ajuda, 
prosseguindo depois em canalizagiio subterrinea com manilhas de cerimica, no sentido 

Sudeste, até terminar na Quinta do Semindario, 

Foi possivel identilicar neste levantamento afgumas das estruturas da mina representadas na 
referida Planta do Almoxarifado: 3 estruluras que integravam o ramal Oeste da Mina do 

Mirante — uma mée de dgua (MM 1), um pogo de visita (MM2) e uma estrutura indeterminada 

(MM3), j4 arrasada; 2 pogos de visita do ramal Lste (MM4 e MM3), possuindo o primeiro 

porta de cntrada; na galeria principal resultante do entroncamento dos dois ramais foram 

identiticados 2 pogos de visita ¢ um trogo de galeria & superficie (MM6 e MMT). 
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MMI — Mie de fdgua 

Estrutura em alvenaria de pedra basdltica e argamassa esbranquigada, sem vios e com capula 
em forma de campdnula. A base apresenta um embasamento também circular, um pouco 
destacado em relagio @ parede, com cerca de 0,30m de altura, A estrutura apresenta-sc cm 
bom cstado de conscrvagiio, estando integralmente rcbocada e localiza-se numa rea com 
vegetachio muilo densa e talvez por isso hd grandes porgdes de musgo agarradas ao reboco. 
A etipula possui uma configuragio ¢ dimensies um pouco irregulares, sendo mais alta a sul e 
mais baixa a norte. O topo da clipula apresenta-se coberto por betdo recente, formando uma 
laje ou placa, o que podera indicar uma de duas siluaciies: ou a clpula seria aberta 
(eventualmente possuindo alguma cobertura amovivel) ¢ [oi posteriormente sclada, ou a 
clipula seria fechada e apds abatimento tera sido reparada com betiio, 

A base da estrutura assenta sobre um cmbasamento um pouco mais largo em relagio i 
espessura da parede, com cerca de 0,30m de altura em relagdo ao solo, apenas visivel no lado 
sul, onde as cotas do terreno sio mais haixas. 

A mde d’dgua apresenta as seguintes dimensdes: altura total de aproximadamente 3m (aliura 
do embasamento — 0,30m; altura da parede 1,42m; altura da capula 1,30m); didmetro da 
parcde com aproximadamente 2,90m: didmetro do topo da elpula 1,35m. 
Coordenadas: 38°42'56,10"N / 9°12'01 2w 

A = . £ 
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Foto 30 — Aspeto gera-l da mie d’égu.a vista a panfi- de Oeste. 
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Foto 40 — Perspetiva do pogo de visita MM6 e do quedum MP9 a partir de Sul. 

MM7 — Troco de agueduto e pogo de visita 

Esta estrutura consisle num trogo de galeria semienterrado que entronca com um pogo de 

visita de formato paralelepipédico. A construgfio ¢ em alvenaria de pedra, tijolo ¢ argamassa 

de cal consistente, de cor eshranguigada. Localiza-se no Bairro 2 de Maio, possui orientagéo 

Norte-Sul & encontra-se muito destruido pelas obras de construgdo do proprio bairro nos anos 

70, subsistindo apenas esta por¢o com 8,42m de extensio. 

A galeria_possui paredes verticais ¢ cipula em ahdbada de bergo, construida em alvenaria de 

tijoleira e argamassa. As paredes possuem um embasamento mais largo no lado externo, junto 

ao solo, 
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Ajud- 
No decurso da construgio do bairro, uma parte significativa deste trogo foi destroida, tendo subsistido apenas a secciio, em estado de ruing, da galeria, com a cipula em abbada encimada exteriormente por uma cobertura de dnas dguas simétrica ao centro desta, construida com pedra basaltica argamassada, 
As dimensdes apuradas sfio as seguintes: 8,42m de extensdy lotal: 2,50m de largura da galeria; 1,49m de allura maxima desde o solo; 0,57m de larpura aproximada das paredes; 0,69m de lavgura interna da galeria: 0, 68m de altura interna da galeria. 
0 pogo de visita possui planta quadrangular irregular e coberlura plana amovivel, que deveria ser inicialmente constituida por dyas lajes calvdrias refangulares gue assentam sobre as paredes, tendo sido substiluidas na segunda metade do século XX pelas atuais lajes em betin artnado, uma das quais possui uma argola de ferro para suspensiio, 
Dimensdes do pogo de visita: 1 75m X 1,90m de largura; 3.21m de altura tolal desde o nivel do solo (1,66m de altyra desde » inflexfo da cobertura da caleria), 
Atualmente esta estrutura estd irreversivelmente desativada: a galeria est4 selada com cimento e 0 popo, pelo que deu para perceber através de uma fresta cntre ay lajes de cobertur, completamente atulhado com lixo. 
Coordenadas: 38°42°37.9"N /991 (5] 8"W. 

Folo 41 - Vista Sul da paleria e pogo de visita, 
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Folo 42 — Vista Sudeste da galeria, pogo dc visita & seu enquadramento, 
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Futo 43 — Vista Morte da galeria, pogo de visita e seu enquadramento. 
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Folo 45 — Aspecto do topo da cobertura do pogo de visita. 

MMS8 - Porta de acesso a galeria 
Porta encastrada no muro de propriedade de edificio com numero de porta 12, na Rua do Mirante, lado Nogte. O viio é de reduzidas dimensées e estd emoldurado por lintel ormbreiras de laje calcdria, estando as ombrejras vobertas por beido recente. O lintel apresenta uma inscriclo incisa, centrada em relagio ao eixo da porta, com tipo de letra compativel com » epigrafia do século XVIII, onde se & "N 207, sigla ou designaciio original desta estivittica pata efeitos de cadastro ou eventualmente nimero de porta. 

A porta de ferro foriado enconirasse entreaberta, dando para observar que o interior foi emparedado com cimento & data de 20/07/1984, conforme o esgrafito desenhado no cimento, ndo sendo possivel perceber como se desenvolve a cstrutura. As dobradigas da porty sdo antigas, iguais as usadas nas portas de acesso 3 galeria da Mina do Palacio (MPD), 
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A [azer Té na referida planta do Almoxarifado, € neste local que a mina, que até aqui 
era em 

galeria cseavada no solo com alguns trogos & superficic, faz 4 ransicio para canalizagho
 com 

manilhas de cermica, atravessando o Largo da Ajuda e prosseguindo em diregéio 4 
Quinta do 

Semindtio onde termina. Neste Glimo trogo da mina em galeria, que teed cerca de
 30 m de 

extensdio, paralela & Rua do Seminario e com orientagio Oeste-Este, parcce-nos bastante 

provivel que a mina esteja parcialmente a superficie, localizada sob os muros de propriedade. 

No terreno é percetivel uma diferenca de cotas de aproximadamente | metro de altura entre o 

patio do nimero 12, ao gual se acede por eseadas sitvadas imediatamente a Oeste da po
rta da 

galeria ¢ ¢ a Rua do Mirante. Esta situagdo poderd justificar-sc pela existéncia prévia de uma 

paleria de mina & superficie, atualmente sob 0 muro de propriedade e que terd condiciona
do a 

construgdo do edificio, que ficou recuado e sobre elevado em relagdo & rua, 

As dimensbes internas da porta sio de 0,96m de altura, 0,78m de largura ¢
 as lajes de 

ombreira e lintel possuem 0,1 Im de espessura. 

Coordepadas: 38°4231 0N/ 9" 153 MW, 

JFofo 46 — Porta de acesso & galeria e seu enquadramento a partir de Sul. 
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48 — Perspetiva d a4 Rua do Mirange 4 partir provave! trogg dgo galeria sah o murg 

{Pe.::te, abservando-ge g finnn de de Propriedade, demarcado pela 

45



Ajud 
MMD — Vestigios de tubagem ou caleira sobre muro de propriedade 
Sobre o muro de propriedade Ocste da antiga Quinta do Semindario, situado na Rua de Dom 
Vasco, em quase toda a sua extensiio de 115m existem suportes em pedra para encaixe de 
tubagem ou caleira ja desaparecida. Na planta do Almoxarifado este trogo final da mina csig 
representado com cncanamento de manilhas de cerimica que seguiria muito provavelmente 
sobre o muro, conforme os indicios agora apurados. Nas anti gas plantas da cidade de Lisboa 
de 1911 e de 1950, ji anteriormente mencionadas, pode ver-sc a rede hidriulica existente na 
Quinta do Semindrio, destacando-se os dois tanques que receheriam a 4gua desta Llubagem, 
redistribuindo-a para as restantes dreas da quinta, 

Infelizmente ndo foi possivel ter acesso ao interior da propriedade para tentar relocalizar ¢ 
caracterizar 0s clementos patrimoniais pertencentes a esta rede hidraulica que ainda possam 
existir, desconhecendo-se assim o seu teor e estado de conservagio. 
Coordenadas: 38°42'22 85"N / 9°1 1'46,74"W, 

Foto 49 — Muro de propriedade Oeste da Quinta do Semindrio situado na Rua de D, 
Vasco sobre o qual estaria situada a conduta de dgua em cerdmica. 
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2.5 Estado de Conservagiio: 

A designada “*Mina do Palicio”, responsével pelo abastecimento ao Pago Real ¢ posteriormente ao 
Paldcio da Ajuda € constituida por diversos elementos implantados ao longo de um tragado que se 
estabelece desde o ponto da mina d’agua local de captagio, transportada por galerias subterrineas 
até 4 Arca d"Agua, situada na anti ga zona denominada no séc. XIX, por “Telheiros do Palcio da 
Ajuda. Os diversos clementos constituintes apresentam uma diversidade de graus de conscrvagiio 
que muito dependem do seu enquadramento fisico no territério, 

De um modo geral, as estruturas encontram-se num bom estado de conservacio com algumas 
alteraghes recentes a nivel da cobertura com revestimentos degradados e vios entaipados. Alguns 
dos trogos de palerias adulterados & outros entaipados. 

MINA DO PALACIO 

Isquema dos elementos hidraulicos visiveis integrantes da Mina do Palécio 
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MP5-POCO DE VISITA 

MP6-POCO DE VISITA 

MP7-POCO DE VISITA 
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MINA DO MIRANTE 
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Ajud- 
2.6 Espolio: Nio foi até ao momento recolhido espolio mével relacionado com estas estruturas, 

2.7 Depositario do Espélio: CML, DGPC, Junta de Freguesia da Ajuda, 

3 SITUACAO DA PROPRIEDADE: Ministério das Financas ¢ Cimara Municipal de Lisboa 

4 OBSERVACOES 

As Minas do Paldcio e do Mirante, numa parte significativa, detém ainda visiveis a superficie (entre 

Monsanto ¢ Polo Universitario da Ajuda) todos os scus elementos, destacando-se, para além dos 

diversos pogos de visitagio ¢ respiradouros, o aquedulo com porta de acesso a superficie, situado 

junte ac Instilulo Superior de Ciéncias Soclals g Politicas da Universidade de Lisboa. Desta 

infraestrutura faz partc ainda um cspago de armazenamento designado como; Arca d’ Agua, que se 

encontra na zona dos anteriormente referenciados “letheiros da Ajuda™ com a cesso pela rua do 

Mirante. A identificada, Mina do Paldcio, com todos os seus clementos inlegrantes, conslitul a 

unidade principal de um sistema hidrdulico cr iado para abastecimento da zona palatina da Ajuda, 

remontando aos séeulos XV e XIX, sistema contemporineo da construgho do Aqueduto das 

Apuas Livres. Niio obstanic a mesta se inserir em zonas de protegio, designadamente a ZEP do 

Paldcio Nacional da Ajuda e da zona circundante do Palacio Nacional da Ajuda (Jardim das Damas, 

Salio de Fisica, Torre Sineira, Pago Velho e Jardim Boténico) ¢ APA- Parque florestal de Monsanto 

_ Zona Monumental da Ajuda/Belém, todo o seu conjunto se cncontra envolvido por edilicagdes de 

génese ilcgal que o Lornam invisivel a presenga desta estrutura arquitetonica histdrica, desligando-a 

do sistema do qual & parte, sem qualquer indicaglo, carecendo de um sistema interpretativo gue 

informe sobre a sua valéncia patrimonial e historica. Atualmente a Arca d* Agua, cncontra-se muito 

descaractlerizada pelas construcdies envolventes e entulhos diversos, dificultando e escondendo o 

acesso a esta estrutura, 

O desconhecimento e esquecimento desle importante clemento hidrulico encontra-se em sérios 

riscos de desaparccer, sendo neste enquadramento, que o Grupo de Trabalho criado para a 

elaborago desta proposta de candidatura com vista & urgente salvaguarda patrimonial deste 

patriménio hidrulico, justificando a selegiio da Mina do Palacio para Eflillu::. da sua classilicagio 

como estrutura nuclear do sistema hidraulico de abastecimento de dgua 4 Ajuda, com intrinseco 

valor patrimonial, ambiental, cultural ¢ historico. 

Reabilitar trechos com histéria tornando-os visiveis ao piblico em geral, pode e deve 

constituir uma estratégia na reabilitagio, tanto deste patrimonio, coma da sua envolvente 

proxima, podendo ser um importante contributo para uma regeneragdo informada pela sua 

integragio em novos circuitos teméticos ligados & dgua o que poderd a vir a ser igualmente, 

um contributo para o enriquecendo de ftuigio da Paisagem de Monsanto. 
| ek 

A criagio de um percurso interpretativo deste legado historico-patrimonial, que pela sua 

funciio articula o espago verde da mata de Monsanto com o espago urbano monumental das 

zonas Ajuda/Belém e Margem ribeirinha. Istes elementos que pela sua posicio relativa 

constroem um eixo perpendicular a zona ribeirinha, podem constituir pontos estratégicos de 

observaciio de imponentes panordmicas sobre o estudrio ¢ sobre a sua matgem sul, permitindo 

orientar um caminho de ligagiio entre este espago verde e o rio.



0 trajeto subterrfineo, através de um estudo de comunicacdo informativa, pode cspelhar-se & superficic ao longo desse caminho ludicp o interpretativo, desenvalvendo a sua verternte 
ambiental e cultural. 

O reconhecimento do valor patrimonial desta estrutura arquiteténica € potencializador de desenvolvimento para um futuro sustentgvel. assente nesse legado de saberes adquiridos ¢ 
experimentados, tendo em vista wm fulurg reaproveilamento destes recursos hidricos ainda existenles, através do seu estudo, reabilitagdo funcional e valorizagdo, para possivel fruiciio e utilizagdo. - 

Tratando-se de um bem essencial 4 vida do planeta, e sendo um recurso natural limitado, torna a Aga por si 56, num recurso & preservar, 4 este facto junta-se o valor cultural, histérico e arquitetonico do engenha, sistema hidraulico de captagdo e transporte d’dgua da Mina do Paldcio ¢ do Mirante, intrinsecamente ligado a outras minas (reconhecidas pelo estudo que suporta este pedido de classificagio) que igualmente se apresentam como lestemunho, no seu conjunto, como um sistema subsidigrio que s¢ lomou necessario parg o abaslecimento dos Pagos Reais da Ajuda e de Belém, com os seus jardins fronteiros, espacos monumentais, com grande significado ¢ valor histérico e Paisagistico. 

Tratando-se de um legado histérico, este sisterna de abastecimento de dgua, tem na sua materializagdio um sentido construtive/arquitetonico gue ganha sentide pelas partes que o constituem, atribuindo-se um sentido construtivo integrado, que culmina nos miltiplos 
lontandrios, bicas e tanques de Tega, peas notavels que assumem ¢ promovem um forte valor identitario aos lugares onde se implementam, 

Pelo que cada respiradouro, cada galeria, cada “mie d’4gua’”, cada aqueduto aéreo ou galeria 
subterrdnea, em conjunto com os m iltiplos terminais de scrvigo de abastecimento dessa dgua 
de nascentes naturais, sio parte de uma obra singular, uma arquitetura (nica que se vai 
expressando ao longo de um trajeto planeado, que interage com o espago por onde passa, marcaitdo os lugares nesse trajeto. 

Reconhecer e reabilitar trechos de paisagem com histéria é contribuir para a sedimentagio de 
um futuro sustentado com sentido de identidade. Promover um percurso ladico de acompanhamento interpretativo deste sistema hidraulico ancestral. propondo a sua realivacio 
funcional de abastecimento, enquanto sistema subsididrio, viabilizando a reutilizagio deste 
recurso, reabilitando-o na sua fungio basilar, ndo desperdigando deste modo nem O recurso nem o eslor¢o despendido pelos nossos antecessores na captagdo desta dgua proveniente das minas de Monsanto, minas ainda hoje ativas, 

A serra de Monsanto poderia encontrar nesta estrutura que caracleriza a sua paisagem, um Prefexto para a sua manutengio e preservagdo passiva, posto que, este caminho, atravessa literalmente a serra e ligando a zona norte com a zona mais a sul, culminando no es5pago histérico do Jardim das Damas podendo ser ainda articulado com o Jardim Hatdmico da Ajuda, dois espacos emblemiticos coevos do antigo Pago Real da Ajuda, 
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Ajud: 
Pelo jd exposto, reconhece-sc esta eslrutur

a como pairimonio coletivo, unificador ¢ p
roativo, 

gue refing as componentes; ambicntal, 
ecologlca, socioecondmica, colural 

 hodiea. 

Iste lerritério perspetivado segundo o conceito d
¢ Paisagem, compreende esta estruturd 

& Aoua como o “genius-foci”? deste lugar. & 8 E 

(s valores que hoje s¢ atribuem & Paisagem, enquanto conceito de referéncia sobre a 

transformacio sobre o espago natural ao l
ongo do tempo, resultado visivel, (muilas 

vezes 

invisivel, mas igualmente presente), da circunstincia dos diferentes 
modos de vida das 

comunidades humanas, desenvelvidas em continuidade por sobreposiies efou fusbes. 

constituindo-s¢ como legado desde as primei
ras civilizagdes, 

Este processo de ordem cultural e econémic
a, (atividades econdmicas de produgdio de 

bens, 

estrutura social, estrutura religiosa, expressio artistica etc.). lendo como objetivo central, 

constituindo um motor de desenvolvimento. 
A necessidade basilar de adegquagio do mew

 

natural, & superficie do planeta, para a e
scala das suas comunidades humanas var

ia Cim 

consondncia com os fatores que a diversil
icam, e as tornam diversas como se verifi

ca no 

plano geografico, climatico e arquitetonico. 

Sob esta nova maneira de compreender a abr
angéncia do conceito de Paisageim nas suas 

maltiplas fungdes; social, cultural, econbmic
a, pedagdpica, estética, celigiosa, enlre outra

s. €, 

colocando-o no nivel internacional "som © sentido de interesse pdblico (CEP 2000- 

PNAP2014), todos temos o dever de contribu
ir para o seu reconhecimento. 

Ao longo do espago da mata de Monsanto es
tes clementos confitmam a presenga da agua

 de 

estrutura natural subterranes, (evidencia conlirmada pela florestagio des
ta colina na sua 

proximidage a Giversos Cursos de faua doce 
parcce ter sido um dos fatores para a fixagéo

 das 

primeiras comunidades). Esta {ixagio p
arece nio ter lido continuidade aparente

, talvez pclas 

condigdes de composigio do solo, pobre 
para ser cullivado, mas ja no século XX, 

relatos 

histricos testemunham a alengho que, desde s
empre, Cste S5Pago teve dos responsdveis pelo 

ordenamento ¢ gestio urbanistica da cidade. 
Neste desiderato relira-se o papel incontornad

vel 

do Engenheiro Duarie Pacheco ao promover florestacio de Monsanto em 1934, sendo 

promulgado no mesmo ano, Alraves do Decre
to-Lel n° 24625 propondo a criagin do Parg

ue 

Florestal de Monsanto, imputando & sua exec
ucao 4 Camara Municipal de Lisboa. 

Conforme refere Maria Dolores Ferveira™ (...} Usta serra apesar da sua aridez contava coi
 

duas drcas arborizadas nas suas cncostas, qu
e ja tinham sido usufruidas como local de caga

 

com as coladas reais, e local de recreio e l
azer como a mata de S. Domingos de Benf

icac o 

antigo Pago Real Alcntara Ldentificado hoje c
omo Tapada da Ajuda”. 

15 Geniu Lodl ou traduciio direta; Génio do lugar, & um c
onceild que nos comunica a idefa de uma capacidade 

intrinseca gue 0s lUgares/espagos pos
suem histéria e identidade reconhecivel

s. 

Wcf Ferreira, M. D. (1981). © abastecimento de Ag
ua a cidade de Lishoa nos séculos XV e XA F

inisterra, 

16(31). hltps:jj'dfli.flrg,n"l{].lflflSE,fl'Fini52153 
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Ajud: 

4.1. Intervenges previstas 

5 OUTRAS PROTECOES — ZEP do Paldcio Nacional da Ajuda e da zona circundante do 
Palacio Nacional da Ajuda (Jardim das Damas, Saldo de Fisica, Torre Sineira, Pago Velho ¢ 
Jardim Botdnico) - Portaria, DG, 2.* Série, n.° 253 dc 29 outubro 1959; APA- Parque forestal de 
Monsanto — Zona Monumental da Ajuda/Belém (Portaria n.° 705/93, Didrio da Repiblica n.” 
177) 

6 CARACTERIZACAO HISTORICA-ARTISTICA 

6.1 poea (s) construtiva (s): Séculos XKVI-XIX e XX 

6.2. Sintese historica: a evolugdo historico-urbana das zonas da Ajuda, Belém e 

Alciintara 

A posigio privilegiada de Lishoa em relagio a todos os continentes ¢ as extraordindrias 

condigdes naturais de navegabilidade do estudrio do rio Tejo, permitiram que o porto dc 

Lisboa se tornasse um polo de atragio de povos de todas as civilizages e culturas, no decurso 

das civilizagBes da Antiguidade Oriental e Cléssica, para nos séculos XV e XVI, Portugal 

iniciar de forma pioneira o processo da Expansiio e dos Descobrimentos. 

Complementando o aproveitamento agricola das margens do estudrio do Tejo e ribeiras 

existentes na zona ribeirinha, no decurso do tempo, vio sendo instaladas em todo o estudrio 

do Tejo unidades industriais: desde moinhos de maré, marinhas de sal, formos de cal & 

estaleiros navais tradicionais, organizando o espago marginal das duas margens. O intenso 

rifego fluvial com embarcagdes de grande calado originou o crescimento de variadas 

povoagdes riberinhas, com os seus cals acostavels doladas de armazéns e terreiros. 

A nomenclatura deste quadro fluvial ribeirinho integra o territério da Ajuda, ndo s6 como 

freguesia que administrava um extenso terrilorio ribeirinho (sée. XVI), como ja atras 

aludimos, mas igualmente, na sua organizagdo urbana, cvidenciando-se numa ligago muito 

forte aos fatores abillicos desse territorio. Esta leitura lorna-se cvidente nas suas 

caracteristicas urbanas marginais ao Tejo, fipificada na rva direita de Belém. No plano 

topografico, as linhas do fésto e talvegues da meia cncosta constituem igualmente elementos 

fortemente caracterizadores na definicdo urbana desta zona. 
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Ajud- 

Parém, ¢ no periodo manuelino que Belém ganha um novo perfil urbano, através da 
construgio do Mosteiro de Santa Maria de Belém (1501 a 1604) ¢ da Torre de S, Vicente de 
Belém (1515 a 1519}, sende acompanhada per um desenvelvimenio dos aglomerados 

populacionais situados na sua zona ribeirinha. Em 1576, no rcinado de D, Sebastifio (1568- 
1578), autorizou-sc a obra de um aterro na denominada “praia do salgado™, em frente do lugar 

de Betém, com o intuits de promover a uebanizacio daquele lugar. A atual rua Vieira 
Portuense constitui o testemunho parcial dessa realizacio. 

Parmenor de Vista do Mosteiro dos Jerdnimos e rua Direita de Belém, por Pier Maria 

Baldi em 1669 {Biblioteca Laurenciana, Med. Pal, 123) 

Com a Restauragio da Independéncia desde logo D. Jodo 1V (1604-1656) procurou reforgar a 

defesa de lLisboa através de um plano defensivo denominado “Linha Fundamental de 
Fortificacfio™ (1650), justificado particularmente, pela necessidade de defender a entrada da 
barra de Lisboa contra as poderosas esquadras de Castela assim como suster os ataques de 
corsarios. Nesse propdsito, manda reedificar e ampliar a fortaleza de S. Julifio da Bara ¢ a 
Torre do Bugio. Paralelamente, ordenou ainda que sc erguessem varios forles para a delesa 
das margens do Tejo até Alcintara, como foram exemplo os Fortes de S. Pedro de Belém c a 
Plataforma da Junqueira de S. Jodo, erguidos na segunda metade do sée. XVII na entdo 

extensa praia [luvial na zona da Jungueira, justificando as preocupagbes delensivas daquela 
zona. As boas condigies de acostagem nesta praia deram posteriormente lugar a uma 7ona 
portuaria denominada de Porto I'ranco que ganharia crescente importincia com a edificagfio 
em 1788 da Real Fabrica da Cordoaria da Jungueira, 
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Pormenor da praia da lunqueira, in “Grande vista Panorimica da cidade 

de Lisboa” (finais do séc. XVII) MMaz.{ numeracio nossa) 

Através da “Grande vista Panordmica da cidade de Lisboa™, datada de finais do séc. XV, 
podemos testemunhar o desenvolvimento urbano da Freguesia da Ajuda ja coroada com a sua 
nova igreja paroquial contigua 4 antiga ermida de Nossa Scnhora da Ajuda (14), 
cvidenciando-se os Paldcios Saldanha (13), José Damasio (16) e do Conde de Sabugosa ¢ de 
5. Lowvengo (19, 
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Pormenor da "Vista e perspetiva da Barra, Costa e Cidade de Lisboa, Capitale do Reino de 

Partugal..etc” de Bernardo de Caula, 1763 [Belém, Ajuda, Junqueira e Calvério] 

Em inicios do séc. XVIIL, Jo#io de Saldanha ¢ Albuquerque, para suprir as elevadas despesas 

aplicadas & ampliagio do seu solar, obteve do rei D. Pedro (1 (1648-1706) licenga para o 

aforamento de parte das terras intcgrantes do seu morgado na testada da antiga estrada de 

Belém. Esta licenga real veio permitir @ nobreza estabelecer-se no local, originando a criagio 

de um eixo marginal que se viria a denominar Rua direita da Junqueira, cujo emparcelamento 
e fracionamento das terras ali existentes introduziu ao longo de todo o trogo do denominado 

“Sitio da Junqueira”, uma feigio aristocrdtica ¢ urbana com a construglo de casas nobres e 

palicios em frente 4 praia da Junqueira. 

Apds uim primeiro fevantamento da zona ribeirinha realizado por Manuel da Maia (1727}, 12, 

Jodio V incumbe o arguiteto Carlos Mardel (1695-1763), entfo recém-chegado a Portugal, de 

dar seguimento ao almejado projelo de melhoramentos do porto de Lisboa, cstendendo-se a 

margem sul do Tejo entre o Cais de Santarém & atual Praga Afonso de Albuquergue em 

Belém. A carta, datada de 1733, propde o arranjo urbanistico da ona ribeirinha através da 

realizagfio de aterros sobre o rio ‘T'ejo em cuja frente se previa a instalagfo de edilicios ¢ a sua 

respetiva ligaciio através de uma rede vidria marginal. 

Na scgunda metade do séc. XVIII a zona de Belém/Ajuda foi objeto de sucessivas 

transformagiies. O terramoto de 1735 propiciou a introdugio de um novo redimensionamento 

urbano e politico da cidade de Lisboa, oportunidade, que se viria a evidenciar igualmente na 

Ireguesia da Ajuda. Receoso de novas réplicas sismicas, D, José T mandou erguer um pago de 

madeira, vulgarizado pelo nome de “Real Barraca” (1756) para residéncia régia, tendo-se 

edilicado em terrenos do “Casal do Tojal”, situados a norte do Pago Velho. Juntamente com 

este Pago Real, edificase a Capela Real. A inslalagio das Secrelarias de [Estado, 

aquartelamentos e conventos alteraram de forma significativa o antigo perfil rural do sitio do 

Alto e da encosta da Ajuda. 
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Neste contexto, promove-se a ampliagio ¢ a reorganizagio dos antigos eixos urbanos que 

faziam a ligagdo de Belém ao Alto da Ajuda, procedendo-sc & ampliagio da Calgada da Ajuda 

(reorientava-sc agora para noroeste até a Real Barraca, tornando-se o eixo vidrio principal de 
ligagdo entre Belém e a Ajuda) ¢, paralelamente, a remodelagio da Calgada do Galviio na 
ligagio com a zona da Memoria. 

Convento de Nossa Senhora Convento das Salésias 

da Boa-Hora (Lishoa) / {Lisboa) / Casa Pia 

Hospital Militar de Belém de Lisboa, Benoliel, 

(Lisboa), Portugal, Eduardo Joshua (1837-1932) 

{1900-1958) (CML/AF) (CML/AF) 

(} novo convento de Nossa Senhora da Boa lora, crguido em 1758, scgundo o plane do 
arquiteto Eugeénio dos Santos (1711-1760), a par do convento de N. §7 da Visitagio, 
construido em 1782, trouxe um importante dinamismo na urbanizacio daqueles lugares. A 

Jusante, flanqueando do lado poente o Convento de N- 8. da Visilagio rasga-se um novo 

arruamento, denominado das Freiras Salésias (atual Rua Alexandre S4 Pinto) que viria a 
constituir um cixo subsididrio na articulagiio da rua da Junqueira com a encosta da Ajuda. 

Ainda nesta vista panoriimica podemos encontrar a Igreja da Meméria (1760), como ficou 
vulgarmente conhecida, comemorando “a intercessio da Virgem no malogrado atentado 
perpetrado contra o rei D. José 1. O scu projeto, da autoria de G. Bibiena (1696-1757), foi 
continuado apds a sua morte, por Mateus Vicente de Oliveira (1706-1785) de 1762 a 1785, 

sendo na década de 80, acompanhado por Reinaldo Manuel dos Santos. Esta lgreja 
constituiria um elemento marcanie para o aparccimento do Bairro da Memdria, evidenciando 

na sua envolvente uma morfologia regular nos arruamentos de matriz pombalina. 
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Paldcio Real da Ajuda, (Arquivo Municipal Planta do Paldcio Real da Ajuda delineada 
de Lishoa — Arquivo Fotografico) pelo Arquiteto José Costa e Silva em 1802 64 



Ajud- 

Em 1794, apds o incéndio da Real Barraca, D. Jofio VI optou pela edificagfio de um novo 

palacio, sensivelmenle no mesma local, nomeando o arquiteto Manuel Caetano de Sousa 

(1738-1802) para a sua execugdo, que havia substituide, o entretanto falecido arquitelo 
Mateus Vicente de Oliveira (1706-1786) nos cargos de "Architeto das Reaes Obras” e “Chefe 

da Casa do Infantado e das Obras Piblicas”. Caelano d¢ Sousa ja havia anteriormente 
delineado naguele local a lorre sineira da Capela Real da Ajuda, ao gosto mafrense, composta 
pelos seus onze sinos, vindo a constitnir um marco emblemitico na zona do Allo da Ajuda. 

A “Carta topografica da cidade de Lisbba: ¢ bairro de Belem ai¢ 4 bateria do Bom Successo 

(...}, datada de cerca de 1827, constitui um importantc documento para s¢ cstudar o 

desenvolvimento urbano envolvente da zona do Palacio da Ajuda mo primeiro quartel do 

séeulo XIX. 

:,!' 10 Quinta do Pakicin - Efi:’ oyt nmqn fij .". X 

1
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Pormenor do Palicios da -fijuda e zana envolvente {com numeragdo e Iégendas 'nossas‘,l in Carta topografica da 

cidade de Lish&a: e bairro de Belem até & bateria do Bomn Successo ... [ca. 1827]. 

1 — Paldeio da Ajuda / 2 — lardim das Damas / 3 — Arca de 3gua da Mina do Palicio [/ 4 - Casa de Alexandre 

Herculang / 5 — Biblioteca da Real Barraca (desaparccida em 1917) / 6 - Igreja Patriarcal (desaparecida em 1843) / 

7 — Torre do Reidgio /8 — Antiga Ermida Paroquial da Ajuda e cemiténio / § — Casa da Guarda Jotas / 10— Palacete 

gue foi de D. lodo de Braganca (filho natural do Infante D. Francisco, irmio de D. lodo V) / 11 — Terras que & 

Donatario Je. Rib.2 de Carvalho / 12 — Pdtio do Bonfim aonde se situavam as antigas Secretarias de Estado [ 13 — 

Cocheira e cavalarica / 14 — Real Jardim Botanico / 15 — Bicas / 16 - Residéncia do almoxarife / 17 — Cocheira e 

cavalarica / 18 — Paco Velhe / 19— Teatro / 20 - Quinta do Palacio / 21 = Guinta do Armador. 

=), Detalhe da "Carta topografica da cidade de Lisbda: e bairre de Belem até 4 bateria do Bom Successo / 

levantada pellos officiaes do Real Corpo de Engenheiros Luis Antonio de Mello, Capitao e os primeiros Tenentes 

Jada Pedrg Duarte Pereira £ Jodo Damascena da Curha Pimle; copiada no Real frchive Milltar® - [5.).: 50, [ca. 

1827]. 
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@ projeto para o novo paldcio real propasto por Manuel Cactano de Sousa foi logo objeto de actsa contestacdo, em grande parte por propor um risco cm estilo tardo-barroco, numa conjuntura em que o neoclassicismo progressivamente vinha a ser requisitado para os novas edificios palatinos ¢ piiblicos na Europa. Apés o arranque dos trabalhos em 1796, a obrg acabou interrompida por falta de verbas até 1802, ano em que foi possivel cncontrar financiamentos para o sey fecomego e que ficaria marcado pela morte do arquiteto da Casa do Infantado. A sua previsivel substituicdo, Ja& havia sido tomada anteriormente 4 sug morte, sendo José Costa e Silva (1747-1819) ¢ o genovés Francisco Xavier Fabri (1761-1817) responsabilizados pela continuidade do projeto. Nio obstante se mostrarem reconhecidamente criticos face ao projeto de Manucl Caetano, acabariam por respeitar o que ji havia sidp construido sob a sua responsabilidade (planta do palcio organizada em tormo de dois pétios), abandonando, contudo, o risco tardo bartogn para uma linguagem mais depurada cm estiln neoclassico. Entre g partida de familia real para o firasil e a guerra civil entre liberais e realistas, estas obras arrastaram-se em polémicas indefinigdes estilisticas o programaticas agravadas pelas [altas constantes de meios financeiros que acabariam por ditar o adiamento da sud cabal conclusio por toda o sée. XX, 

6.2.1 - O abastecimento de agua a freguesia da Ajnda (Sée. XVIILX IX) 0 abastecimento de dgua a freguesia da Ajuda fica claramente marcado pela instalagio da familia real no paco de madeira, acompanhada pela edificaciio efou adaptagio de antigas casas para a instafagdo das secretarias de estado e aquartclamentos militares e demais servigais vinculados & familia real. O sensivel dumento papulacional na zona do Alte da Ajuda, acompanhado de todo o stquito militar, civil, arlistico, ¢ doméstica, veio « justificar a adaptagiio e construgio de novos edificios para funcionamento ¢ apoio do novo Pago Real, Lste desenvolvimento demografico ¢ urbano trouxe uma urgentc necessidade de caplagio e adugdo de novos mananciais aquiferos para sustentar todo o seu acrésci mo populacional e funcional. Como ateis se referiu, administrativamente as zonas de Belém e de Alcdntara intepravam-se na drea de Jurisdicdo da Freguesia da Ajuda durante o séeulo XVINL, fator importante que permitiu uma alargada procura de novas nascenles, entre as zonas de Delém, Ajuda e Alcantara. Em meados do século XIX, entre os anos de 852 a 1835, wdo este territorio ribeirinho ficou sohre a algada da Camara Municipal de Belém, cujo periodo ficou marcado por muitas obras realizadas no melhoramento do abastecimento a estas 7onas, Nestc contexto, 8 leitura das linhas de abastecimento de dgua na zong pafating da Ajuda ndo pode ser descontextualizada das zonas das denominadys Quintas Reais de Belém, Necessidades e de Alcantara, com os seus tespelivos palacios, evidenciando-se nas ligapiies 
de algumas minas a montantc de Belém ¢ da Tapada da Ajuda no seu abastecimento. Conscientes desta realidade, procedemos & consulta de um conjunto significativo de fontes cartogrificas, (abrangendo os séculos XV L XIX e XX permitinda através da sua andlise comparativa, identificar as principais minas, construjdas para o abastecimento de dpua ao Pago Real, alargandn-se progressivamente & sua zona envolvente. conforme (abela ahaiyo enunciada: 
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Ajud: 
FONTES CARTOGRAFICAS ANALISADAS NO ESTUDD 

“Planta das Minas e Encanamentos d° Agua do Almoxarifado d° Ajuda 19017, 

(BND, C.C. 98 V.) 

“Planta dos Encanamentos do Almoxarifado de Belém (ANTT, 

L900PT/ 1T T/CRO07-003/00143-1910) 

“Planta das Minas e Encanamentos d"'fiugua da Real Quinta e Palacio das 

Necessidades, 19017, (ANTT, P1T/TT/CR/O07-008/00219) 

GALLI BIBIENA, Giovanni Carlo, 1717-1760. [Planta da Real Barraca] 
[entre 1755 e ca 1760?], (BND, D-28-R) 

FAVA, Duarte José, “Carta topographica de Lisboa e scus suburbios 

comprehendendo na sua maior extensdo desde o Canventa dos Religiozos 
Barbadinhos llalianos athé a Bateria do Bom Successo e na maior largura 

desde o Terreiro do Pago athé o Campo Pequeno™ [Material cartografico] / 
levantada no Anno de 1807 debaixo da direcciio do Cappm. Engenheiro 

Duarte José Fava, (BND, CC-1067-R) 

i “Planta Geral do Real Palicio da Ajuda e mais edificias que Ihe fazem unido, assim 
Coma jardins, pragas e estradas principais, determinardo ma grandiosa ¢ 

bem servida comunicagdo”, projelada por pelo arquiteto Antonio Francisco Rosa em 

1818 ¢ copia feita por Indcio José de Sousa, (Casa Real, Plantas, Almoxarifado da 

Ajuda, n.” 53, ANTT, PI/TT/CR/007-001/00053) 

“Carta corogrilica dos arredores de Lisboa / por Charles Picquet e Guérin de | 
Lamotie cm 1821 (BND, CC-1068-R) 

“Carta topografica da cidade de Lisbéa: e bairro de Belem até 4 bateria do 
Bom Successo / levantada pellos officiaes do Real Corpo de Engenheiros Luis 
Antonio de Mello, Capitao e os primeiros Tenentes Jofo Pedro Duarte Percira 

e Jodo Damasceno da Cunha Pinto; copiada no Real Archivo Militar” - [S.1.: 

s.n.],, |ca. 1827], Rede de Bibliotecas da Defesa Nacional, 469 .411.6(084.3) 

912"18"(084.3) 71 1.5(084.3) 623.1/.3(084.3, disponivel em 
hitp:/id baportugal gov.pt/bibirnad /270704 

Planta do Real Palacio da Ajudfi ¢ das suas cercanias, 1869, Planta por J.A. de 
Abreu, Biblioteca ¢ Arquivo Histdrico da Economia, Cota: DO103 A BAHOP 

FOLQUIE, Filipe “Carta topographica da cidade de Lisboa e seus arredores 

[Material cartogratico]: referido a 30 de Jufho de 1876 / Direcgdio Geral dos 

Trabalhos Geodésicos™; redigida e gravada sob a direcc@o do General Filippe 

Folque e do contra-almirante F. M. Pereira da Silva; grav. Maia Mesquila 

Junior e Mesquita Sénior; Biblioteca e Arquivo Historico da Economia, C 
0194-4 CJBAHOP 
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“Planta da Cidade! Leva
ntamento & Desenho do 

Instiluta (ieagrafico Cada
stral 

19447, cota: MP4114 (CMLIG
EQ) 

et __,_,_,—'—-
_,_,_,—o—'—

 - —
 

As novas exigéncias funcio
nais militares, religiosas, a

dministrativas e cortesas im
ipuseram a 

cxecugio de um levantame
nto na procura de novos m

ananciais aquileros, que s
¢ viriam & 

tyaduzis na captagiio ¢ adug
da deo novas nascentes de ag

ua oriundas de Monsanto e 
também de 

priros locais na encosta,
 COM & fungio de abaste

eet O Paco Real assim c
omo s (avalarigas 

Reais ¢ jardins emvolvemes
, snbsidiatiamente servidos

 pelos preexistentes poGas,
 minas ¢ 

cisternas locais. 

Joiio Pedro Ludovice [170
1-1764), fitho primogénito

 do arguiteto Jodo Frederi
co Ludovice 

(1673-1752), leve um importante papel na planificagio © implementagdo do sistema 

hidrdulico no abastecimento a0 Pago Real, conforme indicia a consulia documental 

compulsada por Ayres de
 Carvalho, na altura da re

alizagio do seu 11vro, exi
stente no ARquivo 

Histdrico do Ministério das
 Financas'®. Com efeito, 0 

investigador ranscreveu O 
“Rezumo” 

e swa obea “0s teds Arguit
ectos da Ajuda”, pp. 26 ¢ 27

17, acompanhado peld segu
inte Nota: 

“ __Por este doctmenio s¢ d
epreende que foi dado incr

emento & condugao 

de dguas para o Zond da d
juda em virfude das novas

 constricies que se erigian
t 

Jjunto ao «Pogo Vothos ou
 do Conde de Ohidas, adg

rirido com as Quinfas do
 

Meio e de Baixo, no lem
po de D, Joto V. Pouco

 resid da grandiosa ohr
a days 

minas e aguedutos que mais_
tarde, ja no reinado de D. 

Maria e do Principe 

};Egen.l‘e_. se efecturam nas Zonas cirennvizinhas 
do palacio da Ajuda” (..} 

Certamente qiando ardei
 o «Barraca Realy da Ajuda

 em 7794 ¢ Manuel 

Caetana de Sousa deu jnicio ao Nova Pago de N
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Com base na Planta do Almoxarifado do Paldcio da Ajuda, encontramos delinidas as 

principais minas que abasteciam o palacio e suas dependéncias, possibilitando a leitura do seu 
trajeto, alravés dos encanamentos dispostos desde as nascentes até aos locais lerminais, que se 
descrevem seguidamente. 

6.2.2 As minas de dgua da ajuda 

ERCERAMEMTDY orasus 

ALMOXARIFADO. IAJUDA 
18 

fote ey 
foer T 

Planta das minas e encanamentos de dgua do Almoxarifado da Ajuda, 1901 \ 

As redes hidraulicas para aprovisionamento de dgua potével sdo constituidas por vérias 
infraestruturas e equipamentos preparados para o bom circuito da dgua, desde a sua captagio 
alé ao consumo [inal. Iissa dgua, distribuida por tanques, caleiras, fontes ou chalarizes cra 

utilizada para vérios fins, designadamente o consumo humano e animal, regas da agricultura, 
alividades domésticas e industriais variadas, 

Sumatiamente, uma mina de dgua € uma estrutura subterrdnea de tipo galeria, escavada por 
mie humana, consiruida para a oblencdo de dgua de wms nascente subterrines, gue ¢ 

canalizada até ao local onde serd armazenada e/ou consumida. A rede hidraulica da Ajuda ¢ 
constituida por varias minas, umas independentes, outras interlipadas entre si. permitindo cm 
certas circunstincias, a jungiio da dgua obtida em diversas nascentes naturais numa 

canalizagiio Unica, ampliando assim o caudal do manancial de agua disponivel. Cada mina 

comporta varios equipamentos, alguns dos quais edificados em alvenaria ¢ outros escavados 
no lerreno, que poderiio estar ou ndo consolidados com alvenaria. Umas minas sio mais 
exfensas, outras mais curtas, podem ter maior ou menor pendente, o caudal de dgua ¢ bastante 

(332



Ajud- 
varidvel, sendo que todos esses fatores condicionam diversidade ¢ o nimero de 
equipamentos ou estruturas existentes para cada mina em concreto. 

Fstas minas, bem como grande parte dos clementos que as servem (pogos de visita, 
respiradores, tanques, chafarizes, fonles) estio representados graticamente na Planta das 
Minas ¢ encanamenios d'agua do Almoxarifado d’Ajuda, fonte priméria que despoletou a 
realizagio deste estudo e levantamento. As minas ali representadas desenvolvem-se em 
galerias escavadas no solo apresentando na parte final do seu tragado, ou seja na atual drea 
urbana da Ajuda, diferentes tipologias de canalizagiio (encanamento com manilhas de 

_cerdimica, tubagens de ferra ou de chumbo), 

A metodologia utilizada neste levantamento partiu de um estudo prévio, saido de uma 
comunicagio feita no “Coldquio Ajuda, O Espago, o tempo, a Socicdade™, realizado cm 
outubro de 2018, intitulada “Freguesia da Ajuda, Meméria e Marcas de Agua no Tempo ¢ no 
Espaco™®, Tomou-se, como ponto de partida a Planta do Almoxarifado da Ajuda, procurando 
identificar e reconhecer na planta atual da cidade de Lisboa, a localizagio destas diferentes 
canalizagdes de abastecimento do perimetro urbano da Ajuda. Paralelamente, uma parte deste 
reconhecimento no ferreno foi executado pela Junta de Freguesia da Ajuda, consubstanciado 
num documento interno realizado em 2019, intitulado “Relatorio de Identificacio do local & 
do estado de conservacio das construgdes ou equipamentos”. Em face da necessidade de dar 
continuidade a este trabalho, através de um convite feito pela Junta de Freguesia da Ajuda, foi 
criado um grupo de trabalho pluridisciplinar, constituido por trés téenicos ligados &s dreas da 
Arqueologia, Arquitetura e Historia, tendo iniciado os trabalhos no presente ano de 2022, de 
localizagdo, inventariagdo e classificacdo destas estruturas hidraulicas ainda existentes no 
terreno relacionadas com as minas da Ajuda, 

Com efeito, procedeu-se & identificagio dos elementos construtivos relacionados com esta 
rede hidrdulica da Ajuda, que estio ainda visiveis na paisagem, sobreviventes & urbanizacio 
ocorrida nas  Gltimas  décadas. Cada  clemenin o georrelerenciado,  fotografado ¢ 
caracterizado mediante a claboragio de yma memdria descritiva pormenarizada. 

I:m teds siluagdes concretas foi possivel visitar o interior de minas, duas das quais ainda ¢m 
atividade, seguindo o percurso da agua até A nascente, 0 que permitiu compreender melhor o 
seu funcionamento, estado de conservagio e potencial, enquanto elemento patrimonial a 
valorizar, As minas visitadas ainda em funcionamento foram a Mina do Patio das Cozinhas 
cuja entrada se localiza no quartel de GNR (4° Esquadriio a cavalo), outra mina, ndo 
cadastrada na Planta do Almoxarifado, localizada no Jardim Botdnico da Ajuda, quec abaslecia 
a zona do antige Pdtio dus Damas, espago contiguo ac lado nascente do Jardim Baténico e 
que ainda hoje, a sua dgua abastece as fontes do jardim, sendo utilizada também para as regas 
do mesmao, 

Y Cf. LUDOVICE, Nuno “Fregyesia da Ajuda, Memdoria e marcas de 4gua no tempo & no espaco” in Atas do 
Coléquio Ajuda: o espaco, o tempo, a sociedade, Edicdo CML/DMC/DPC/GED, CML/2020, pp-51-77. 
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Relativamente & Mina do Paldcio, actualmente desat

ivada ¢ objeto da presente proposia dc 

classilicacdo, fol possivel visitar o rogo localizado junt
o ao Instituto Superior de Ciéncias 

Sociais de Politicas da Universidade de Lisboa, 

6.2.3 Mina do Palicio 

Segundo a ja referida planta do Almoxarifado da A
juda levantada em 1901, o antigo Pago 

Real cra ja servido pelas dguas da “Mina do Paldcio™”, 
cuja nascente se situava para 14 da 

Eetrada de Monsante (atual Estrada do Penedo), r
elativamente proxima dos Moinhos do 

Penedo (atual Miradouro do Penedo). Deste local, através de uma galeria espagada por 

respiradores, delincada em linha reta direcionada para
 sul, corria sensivelmente paralela a 

anliga Estrada de Benfica, cujo rajelo passava pela otual 
Rua 2, paralela & Rua dos Maveos do 

Buirro do Alto da Ajuda. Segue a Mina do Palécio, no se
u senlido descendente, através de um 

encanamento de manilhas de cerfimica vidrada™, sensivel
mente pela atual Rua Tldefonso 

Borges, ja no Polo Universitario da Ajuda, desce depois
 esta Mina em trajeto paralelo entre a 

antigas Quintas do Armador e do Paldcio da Ajuda
, atraves da atual Rua Armando de Lucena, 

om cujos terrenos se situam atualmente os bairros do A
lto da Ajuda e do Caraméo. No scu 

trajeto final, a mina do Palacio ligava-se s uma
 arca de agua existente na zona dos antigos 

Telheiros da Ajuda, proximos Calgada do Mirante a Ajuda. Daquela arca 
saiam dois 

eneanamentos de ferro™, um dos uais, no seu trajeto
 descendentie, alimentava o jardim Pdlo 

das Damas, situado no topo do novo Palacio Real da Ajuda, prosseguindo em direcio 

descendente depois pela Calgada da Ajuda para abast
ecer as antigas cozinhas do Pago Real, 

cuja ruina da sua fachada ainda antes da atual reconst
rugiio da fachada poente, se encontrava 

visivel no lado Este da Calgada da Ajuda. Estc encanamento seria ampliado para o 

abastecimentn das cozinhas da novo Palacio da 
Ajuda, preexisténcia que seria determinante 

na sua localizagio. O segundo encanamento da Mina do 
Paldcio seguia desta arca de agua 

paralelo a montante da Rua do Mirante, atravessando a
 Calgada da Ajuda, prosseguindo em 

tragado paralelo ao Pago Velho pclos terrenos de cultivo da
 guinta do Paléclo, denominudo 

“Terra das Placidas,”? abastecendo as Cavalaricas Reais
. 

Na cophecida “Memoria..” de José Veloso de Andrade®™, o autor publicon uma 

Representagio (eita pela Camara Municipal de Lisboa em 23 de m
aio de 1837, sobre a Mina 

 conforme se depreende pela levantada em 180
7 por Josi Fava, “Carta topographica de Lisboa e s

eus 

sublirbios {....). 

 Fonforme legenda da Planta do Almoxarifade da 
Ajuda 

2 \dem 

2 ibidem 

2 yELOSO D'ANDRADE (José Sérgio).— MEMORIA SOBRE CHAFARI
ZES, BICAS, FONTES E POCOS PUBLICOS DE 

LISBOA, BELEM, E MUITOS LOGARES DD TERMO
. Offerecida 4 Ex.mée Camara Municipal de Li

shoa, por... Lisbea. 

Na Imprensa Silviana. 1851, pp.181-183, Nota 56. 71
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do Paldcio, dirigida 4 rainha D. Maria II (1819-1853), solicitando o aproveitamento de umas 
aguas cxistentes junto ao antigo passadico do Paldcio da Ajuda. 

Conforme ¢ referido nesta Representagio, aquando do processo de cdilicagfio da fachada 
poente do novo Palicio Real da Ajuda, registou-sc um abundante afloramento de agua ao 
[azer-se a escavagiio das fundagdes para a construgiio de um alicerce daquela fachada, Para o 
cleilo, a Camara ordenou que o Administrador e o Mestre da Reparticdo das Aguas Livres 
procedessem as necessarias averiguages sobre a sua proveniéncia, coneluindo quc eslas 
aguas tinham boa qualidade e sabor, A perenidade daquele afloramento de agua manteve-se 
apos o Lérmino daquela obra, criando um grande charco que ali permanecia mesmo no tempo 
quente do Verdio, 

Atendendo & cola Favoravel do terreno, entendeu-sc gue, para o seu aproveilamento, hastaria 
fazer cerca de duzentos palmos de mina (cerca de 20m) e o resto de encanamento do cabouco 
rasgado para [uzer a ligagdo & mina que abastccia os “Quartéis da Guarda de Corpus”. 

A Camara propunha-se lazer o seu aproveitamento para abastecer o anti go Chafariz da Bola 
em Belém, conduzindo estas dguas através de canalizaciio de chumbo até aquele chafariz que 
havia sido colocado naquele ano (1837) na ilharga da capela-mor da igreja dos Jerénimos., A 
obra da condugio desta dgua foi orgada cm 18685800 réis, 

O pedido da Cdmara foi acolhido favoravelmente dando-se inicio & obra em 1838, As minas 
¢ canalizagfes de chumbo comegaram a ser construidas até 4 Calcada da Ajuda, tendo a obra 
ficado interrompida no seu trajeto alé Belém durante vdrios anos. Conforme nos refere 
laconicamente Velosn de Andrade, a referida dgua acabaria por ser canalizada para abastecer 
o Quartel do Regimento de Lanceiros em detrimento do abastecimento as populacdes do 
Bairro de Belém®. 

Em face destas alteragiies o novo chafariz de Belém, projetado pelo arquiteto da Cémara de 
Lisboa, Malaquias Ferreira Leal (c. 1787-1859), ornamentado por quatro golfinhas da autoria 
do escullor mafrense Alexandre Gomes, viria a substituir o antigo chafariz da Bola. Ainda, 
scgundo Veloso de Andrade, em 1851 o novo chalariz tinha a numeragio n.® 23, sendo 
assistido por uma Companhia de Aguadeiros, composta por um capataz ¢ trinla e trés 
aguadciros. Em 1940, no dmbito das celebragses do “Duplo Centendrio da Fundagio e da 
Restauragdo da Nacionalidade (1140-1640) * este chafariz foi transferido para o Largo do 
Mastro, local onde atualmente se encontra. 

* “Principiara-se as minas na Calcada da Ajuda para conduzir a 4gua para m novo chafariz de Belém, a qual é 
de uma nascente que hé no Cabouco dao novo Palicio Real, e que sua Majestade foi servida  conceder, a 
requerimento da Camara Municipal, 2 favor do publice”. 

20 Novo Chafariz de Belém sé viria ser concluido em 1848, tendo sido deslocado para o sitio do Chio Salgado 
apudf Veloso de Andrade, p, 116. 
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Antigo chafariz de Belém, desenho de Mogueira da 5Silva, gravador 

Coelho 

A “Carta corogrifica dos arredores de Lisboa / por Charles Picquet ¢ Guérin de 

Lamotte em 1821: um caso de estudo 

A Carla corografica dos arredores de Lisboa levantada em 1821 por Charles Picquet (1771- 

1827) ¢ Guérin de Lamotle, mostra-sc como um caso singular, sobretudo, quando detalhamos 

a zona da Ajuda, somos confrontados com uma represcntagdo singular do trajeto do ramal 

principal do Aqueduto das figuua Livres. Com cfeito, Picquet e Lamotle apresentla-nos um 

ramal secundirio que entronca, sensivelmente, na zona do Calhariz ¢ desce até a Ajuda, 
passando pela zona poente do Alto do Penedo ¢ finalizando-se na zona do Alto da Ajuda, 
conforme se depreende pelo referido detalhe abaixo publicado. 
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Arepresentagiio deste ramal sccunddrio ndo encontra qualquer eco nas conhecidas cartas de 
Duarte José Fava, levantada em 1807*° ¢ de Filipe Folque datada dc 187627, ambas 
igualmente incluindo a zonas de Benfica e da Ajuda. 

Nio obstante ser uma planta realizada por cartdgrafos [ranceses, nio nos parece credivel 
aventar a hipolese de erro, porventura, confundindo o ramal secundério das Necessidades com 
a zona da Ajuda, 

Charles Picquct foi um cartdgrafo francés em atividade em Paris durante as eras napolednica e 
pos-napolednica. Em 1806 foi nomeado para o Cabiner Topographique de Napolefio. Apds a 
queda de Napoledio, foi politicamente hdbil, mantendo este cargo no decurso dos reinados de 
Luis XVIIT e Carlos X. Sob Luis XVIII, veio a obter o diploma de Géngraphe Ordinaive di 
Cabinel Topographigue.™® Trabalhou com o famoso explorador ¢ cartdgralo Adrien-Hubert 
Brué (1786-1832), auvtor do monumental Atfas Universal, publicado pela primeira vez cm 
1820, que Charles Picquet foi posteriormente melhorando em publicagdics ulteriores. 

Os intmeros trabalhos realizados por Picquet, como a “Carte des routes de postes et 
itinéraires d’Espagne et dePortugal, publicada em 1810, fruto de um levantamento conjunto 
realizado com Pierre M. Lapie, testemunha um profundo conhecimento do territdrio ibérico. 

Conforme a legenda desta carta nos informa, esta foi ofereeida ao embaixador extraordingrio 
em Paris, D. Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho, sexto marqués de Marialva ¢ 
oitavo conde de Cantanhede, um ano antes da sua morte em Paris ocorrida em 1823, 

Neste enquadramento biografico de Carles Picquet, nflo parece verosimil a existéneia de um 
erro tdo flagrante, podendo antes, ter representado um novo projeto de ligagdo & Ajuda, 
atraviés de um ramal secundario nunca realizado. 

A leitura comparativa arquitetdnica e construtiva entre o ramal principal do Aqueduto das 
fiuguas Livres, situado no sopé de Monsanto em S. Domingos de Benfica e a Galeria a 
superficie da Mina do Palacio localizada no Polo da Ajuda, entre o Institulo Superior de 
Ciéncias Sociais e Polilicas da Universidade de Lisboa e a Rua R, Ildefonso Borges, mostram 
grande similitude formal ¢ temporal, quer no plano arquitcténico quer no construtivo, A 
existéncia desla galeria de superficie no Polo da Ajuda, parece corroborar o levantamento de 
Picguet, hipotese que sé poderd vir a ser estudada mediante futuras prospegies argueologicas 

% FAVA, Duarte José, “Carta topographica de Lishoa o sous subdrbios {...}", levantada no Anno de 1807 

T FOLQUE, Filipe, “Carta topographica da cidade de Lishoa e seus arredores {.)", 1876 

" Cf. QUERARD, J.-M, “La France litléraire, ou Dictionnaire hiblingraphique des savants, historiens et gens de 
lettres de la France : ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en francais, plus particulierement pendant 
les ¥W1lle el X1Xe sigcles "(Tome 7), pp-146-147 
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cstudo. 

Vista da Galeria da Mina do Palicio no Polo Universitario da Ajuda 
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6.2.4 Mina das Sardinheiras 

A Mina das Sardinheiras, situada nas proximidades do cemitério da Ajuda, cujos terrenos 

contiguos na planta do Almoxarifado, sdo designados com o poético loponimo “Chie da 

Saudade™. Fsta mina integrava a caplagio e adugdo de varias nascentes, dividindo-sc em 

quatro ramais, um deles para o abastecimento do cemitério da Ajuda., construido em 1787 por 

ordem da rainha 13, Maria 1 (1734-1816), com a intervengfio direla do Intendente Diogo Indcio 

de Pina Manique (1733-18035). 

Seguindo o sentido hordrio, um segundo ramal atravessava a atual Rua Agucenas, 

distribuindo-se nos terrenos perlencentes ao paldcio entre est¢ arruamento e a antiga Estrada 

de Queluz (atval Rua dos Marcos). Um terceiro ramal fazia a irrigacio da “Terra das 

Placidas”, terreno de cultivo confinante entre a atual Rua Acucenas ¢ as Cavalaricas Reais, Os 

outros dois ramais faziam o reforgo do abastecimento destas cavalarigas (situadas a montante 

do “Pago Velho™). Na quarta ramificagfo, existia uma derivagio no ramal poente feita cm 

encanamento de ferro, com percurso descendente paralelo a Calgada do Galviio, contornando 

as Cavalaricas Reais, abastecendo o lago no extremo poente do Jardim Botinico. [iste 

encanamento tinha ainda uma segunda derivagio composta por um encanamento de manilhas 

que descia pela ilharga poente de jardim botinico, fazendo o reforgo do abastecimento do 

bairro da Memdria abastecimento de um fontandrio localizado no entroncamento entrc a 

Calgada da Meméria e a Rua do Jardim Botiinico. 

6.2.5 Mina do Pateo das Cozinhas 

Em [rente a fachada poente, no seu extremo norte, identifica-se a Mina do Piteo das Cozinhas 

do Pago Velho que também alimentava o “Pitio das Senhoras” do antigo Pago Real, através 

de uma derivacio em encanamento de manilha, prosseguindo depois numa derivagio em duas 

canalizagOes de ferro para alimentar os lagos central e nascente do Jardim Botinico. Desta 

derivagdo sai depois uma canalizagiio em chumbo, possivelmente com ponto terminal em 

bica, localizada ao cimo da Calgada da Ajuda, 

6.2.6 Mina do Mirante 

Na Estrada de Monsanto, abaixo dos “Moinhos da Martha™, conforme referenciado na planta 

do Almoxarifado da Ajuda, encontra-sc a Mina do Mirante, acrescentando-se-lhe uma outra 

mina de agua ja4 na Estrada de Benfica, descendo depois pelo lado poente da Quinta do 

Armador em diregio & bica existente na Rua do Mirante, J4 em encanamento de manilhas, 

atravessa depois, o Largo da Ajuda, saindo uma derivagio cm cano de chumbo para 

abastecimento da “Casa do Reitor”, prosseguindo depois paralelo @ Rua de D. Vasco para o 

abastecimento da Quinta do Semindrio. 

¥ Toparima inseride na Planta do Almoxarifado da Ajuda, evocando possivelmente o Cemitério da Ajuda ali 

situado 2 Morte 
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6.2.7 Mina da Sacote 

Relativamente proxima, identitica-se na Planta do Almoxarifado da Ajuda a desighada “Mina 
da Cémara Municipal”. O seu trajeto corre pelo lado nascente da “Mina da Sacote™, 

Estendendo-se por tras da Quinta do Semindario, pelo seu lado nascente, partinde dela trés 

derivacies na Travessa da Ilorinda. Uma primeira que corre pelo lado Norte da Rua da Bica 

do Margués, quc scria abastecido por esta mina, entra nas lerras que pertenciam ao Donatério 

José Ribeiro de Carvalho, atravessava a Rua da Bica do Marqués para abastecer a residéncia 

de Sebastido José Carvalho e Melo, ¢ as antigas Secretarias de Iistado”, situadas a sul desta 

residéncia, foncionando num conjunto de edificios situados no Patio do Bonfim, cuja entrada 

se faz pelo atual n.® 234 da Calgada da Ajuda. Uma segunda derivagiio, em canalizacio de 

chumbo, desce pela Rua de 1), Vasco e abastecia o convento da Boa Hora, mais tarde 

transformado em Hospital. Finalmente, uma 3." derivaciio, divide-s¢ num encanamento de 

manilhas que corre entre os terrenos da Rua da Bica e a Travessa da Boa Hora, atravessando a 

Calgada da Ajuda, entrava pela Travessa Paulo Teixeira dirigindo-se possivelmente ds 

imediagtes do local do atual chafariz existente na Calgada do Galvio ao pé da lgreja da 

Memoria. 

W AE s rge Mrane pi LA gl 

Biva do Pateo do Marquez, in Luiz Gonzaga Pereira, 1821 

(CML.GEO) 

Possivelmente esta terceira derivagiio da mina da Sacote abasteceria o Pétio da Guarda, onde 

cstava instalada a Companhia da Guarda do Marqués de Pombal, situado no quarteiriio que 

termina com peédio da atual Farmdcia Mendes Gomes, assim como as antigas cavalarigas 

¥antiga ribeira que desaguava na praia da Junqueira 
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desta Companhia que ficavam situadas na Calcada da Ajuda, correspondendo ao atual n.® 236 
da Calgada da Ajuda®!, 

6.2.8 - O abastecimento de Agua na Freguesia da Ajuda na 1." metade do sée. XX 

O contexto social da freguesia da Ajuda na década de 30 traduzia-se na crénica falla de 
habitago, na auséncia de dgua potavel nos bairros mais carenciados e no desemprego de 
grande partc da sua populagio. 

O Estado tomava, ainda que timidamente, consciéncia da gravidade da situacdo, traduzida na 
ameaca a coesfio social. Em 1918, no dmbito do “Plano das Casas Feondmicas™, iniciava-se a 
construgiio de bairros socias na Ajuda, como foram exemplo, o Bairro Social da Ajuda / Boa- 
Hora, seguindo-sec em 1938, o Bairro Social do Alto da Ajuda. 

A populagiio da Ajuda aumentara signilicativamente na wansicio para o século XX, 
acentuando-se nos seus bairros mais pobres a fixaglio das classes laboriosas, perfil social, cuja 
agregagdo a diversas apremiagdes que vdo surgindo por toda a zona da Ajuda, marcaria 
profundamente uma vivéncia popular neste tetritério aliada a uma presenca militar nos vérios 
regimentos cm quartéis que sc manteriam na Ajuda por todo este século. 

O cronista Alfredo Gameiro, através da sua colaboragiio quinzenal no jornal € Comercio da 
Ajuda na década de 30, deixa-nos um eloquente retralo da sua populacio nas primeiras 
décadas do sée, XX: 

.. .Na sua populagdo de owtrora, mescla de palacianos, artifices ¢ homens de mar, 
refou sempre uma aprecidvel concordia (...) Mais tarde, pela colocagdo de alguns 
regimentos em quartéis proximos, grande niimero de militares agui fizeram residéncia 
(...) Hoje a populagio desta freguesia compde-se, na maior parte, de familias de 
genle pobre e trabalhadora, que nas oficinas do sitio, ou nas da parte central da 
cidade, ganha honestamente o péo de cada dia”. 

0 precdrio contexto habitacional evidenciado na crénica falta de habitagdio, assim como a 
auséncia de infraestruturas de saneamento e abastecimento, agravava-se na Fregucsia da 
Ajuda com grande parte da sua populagiio desempregada nas primeiras décadas do séc. XX. 

* Veja-se Planta do Real Paldcio da Ajuda e das suas cercanias, 1869, Planta por LA, de Abreu, (Argquive 
Histérico do Ministério das Obras Piblicas) 

78



Ajud- 
Nesie contexto de grande precaridade no saneamento e abasiccimento de dgua naguela 

freguesia, o listado procurava minorar os seus eleitos, sobretudo nos bairros dos arredores de 

Lisboa. 

Em 1928 criaram-se os “Scrvigos de Abastecimento ¢ Melhoramentos de Aguas”, passando 

os respelivos servigos 4 tutela do Ministério do Interior conforme regulamentava o Decreto n.° 

15192 de 12 de margo de 1928, Volvidos cinco anos foi criada a Secgdo de Melhoramentos de 

Apua ¢ Saneamento que veio a ser integrada nos quadros organicos da “Administragio Geral 

dos Servigos Hidrdulicos e Eléctricos™ 

Neste impety organizacional fol nomeada a 12 de novembro de 1938, pelo Gabinete do 
Ministro das Obras Pablicas ¢ Comunicagdes, uma “Comissiio de Fiscalizagdo das Aguas de 

Lisboa” presidida pelo do eng." Carlos Alves e dirigida pelo dr. Bernardino de Pinho ¢ o eng.® 

Raul Ressano Garcia. Esta Comissio licou encarregada de estudar o problema do tratamento 

das dguas da cidade, concluindo o scu trabalho em 1942, Na realizagio deste estudo 

colaboraram ainda o eng.” chefe da Companhia das eiguafl, Anténio Arantes de Oliveira e o 

comandante do Corpo de Sapadores Bombeiros, major Joaguim Margues. O Levantamento 

viria a ser publicado no Boletim da Comissio de Fiscalizagio das Aguas de Lisboa (assinado 

pelo medico vogal desta Comisséo, Bernardino de Pinho), nos anog de 1945 e 46, (nimeros 

25,26 & 27) sob a tutela do Ministério dag Obras Publicas ¢ Comunicagdes™ 

Justificando a realizacio do Inventario, Bernardino Pinho recomendava a necessidade de se 

“...fazer um cstudo hidrogeolégico. (isico-quimico, e mesmo bioldgico, das suas dpuas™. Para 

além da necessidade de se realizarcm estudos cicntificos das dpvas de Lisboa nos dominios 

cientificos citados, apontava ainda razges dc emergéncia para a sua publicagio sem o0s 

referidos estudos em falta, dado o conturbado periodo da 2." Guerra Mundial que entfio 

ameagava alastrar-se. 

Do estudo & levantamento realizado na Freguesia da Ajuda, inventariaram-se 151 minas, 

pogos ¢ furos, destacando as minas de dgua que alimentavam os antigos chafarizes do Largo 

da Paz, da Travessa do Chafariz, do Lugar de Caselas e do Penedo de Monsanto. Conforme 

referia o Inventdrio, «...as suas dguas, embora estimadas pela populagio por screm frescas e 

de sabor agraddvel» cram, contudo, dguas calcdrias bastante durds nas suas caracterfsticas 

fisico-quimicas. Nesta freguesia, inventariavam-se 151 minas, pogos e furos, tendo sido 

discriminados conlorme o quadro abaixo represcntado, 

*|n Pato, Jodo Howell (Org.) Historia das Politicas Publicas de Abastecimento e Saneamento de Aguas em 

Portugal, cronologia e depoimentos, Lishoa, Movembro de 2016 

Feja-se, pp. 37-49 
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Minas _ - 
Minas da Cdmara Municipal de isboa N 8 

| Pogos manifestados ao abrigo do Decreto n.° 30.448 [ 4| 
(i 
Pogos ordindrios néio manifestados 114 | 

| Pogos da Camara Municipal de Lisboa I 
| Pogos com furos 3 
Pogos com galerias de mina 4 
Furos 4] 

| SOMA ' _ 151 | 

Ainda no levantamento realizado verificou-se que, cnire 0s pogos, existiam 94 com mais de 
10 metros de profundidade. No que concerne as minas de dgua, o estudo fez mencio 
particular as que alimentavam os antigos chalarizes pablicos do Largo Paz, da Travessa do 
Chafariz, do Lugar de Caselas ¢ do Penedo de Monsanto. 

Conforme as andlises bacterioldgicas [eilas 4s dguas existentes nos chafarizes piblicos pela 

diregdo Geral de Satde Piblica, mostravam na sua generalidade, que estas se encontravam ja 
inquinadas, existindo um sério risco para a saide da sua populaciio residente. Solicitava-sc 4 
Céamara Municipal de Lisboa a substituigio daquelas dguas por dgva da rede pablica de 
distribuigiio, conforme se atesta pelo levantamento cleluado nos finais dos anos 30 do sée. 
XX. 

6.2,9 Chafariz do Largo da Paz 

As suas bicas eram na altura alimentadas pela mina situada neste local. Cada uma dava, por 

dia, 26 m3 de dgua, Verificada a sua_inguinago através da anflise bacterioldgica realizada, 
fecharam-se a suas bicas que foram substituidas por torneiras para o provimento de dgua da 
rede publica. 

6.2.10 Chafariz do Cruzeiro da Ajuda (situado na Travessa do Chafariz) 

A dgua da mina foi dada como forlemente inguinada, “pelo seu baixo titulo colibacilar - 0,1 
cm3 — tendo-lhe sido imputada a origem de [ocos locais de infegdes tificas. lgualmente 
através da Direciio Geral de Sadde Pablica tfoi solicitado & Cdmara o abandono da dgua da 
mina e a sua substituigdo por dgua da rede publica. 

6.2.11 Chafariz do Lugar de Caselas 

A sua dgua cra muito estimada pelos habitantes locais, tendo-se mostrado nas analises entdio 

feitas & sua dgua que era potavel, (com um Litulo colibacilar de 100em3). Conforme & referido 
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no levantamento, & sua mina havia sido reparada e melhorada recentemente, tendo aquela 

Diregio mantido aquele chatariz com a d2ua da sua nascente. 

6.2.12 Chafariz do Penedo de Monsanto 

Velusa de Andrade em 1851 descrevia este chafariz referindo que mafs parceia um poco co 
cerca de um metro e meio de altura, situava-se junto a Calgada que vai do Lugar do Penedo 
para Oliveiras de Cima e Monsanto, sendo abastecido por uma mina. 

Nas andliscs feitas a esta dgua a mesma estaria ja inquinada (com o titulo colibacilar de 2 

cm3), tendo um caudal muito fraco. O Chafariz foi nesta altura reconstruido pela Cimara 
Municipal de Lisbua, nfio existindo ainda rede piblica de distribuicéio de agua naquele local, 

O cstudo realizado ficou concluido em dezembro de 1942, entendendu a Comissio de 

Fiscalizaciio das figuas de Lisboa, que com a sua publicagio no Boletim que o trabalho iria 
interessar «avs estudiosos, ndo s6 como registo, mas também como elemento de apreciagio 
da sala em que assenta a cidades. 

6.3 Consideragies {inais 

Como se depreende pela breve resenha histérica acima desenvolvida, a instalagio do rei D, José | np 
alto da Ajuda verificada na segunda metade do sée, XVIII, constituiu um fator marcante para a 
implementagio de um sistema hidréulico que proporcionou uma efetiva ampliagio de novos 
mananciais aquiferos para abastecer o Pago Real erigido neste local em 1756. 

A existéncia de quintas reais nas suas zonas limitrofes [acilitou os trabalhos de captagio e de adugiio 
destes mananciais provenientes, numa primeira fase, da Quinta Real de Bclém (conhecida 
inicialmente pela “Quinta de Baixo de Sua Majestade”, veio a ser adquirida por D. Jodo V ao conde 
de Aveiras, que viria posteriormente através de infimeras beneliciagdes e acrescentos efectuados no 
seu paldcio, a albergar o Palicio Real de Belém. Por volta de 1730, logrou o monarca alurgar os seus 
dominios entre Belém e a Ajuda através da aquisigio da quinta do conde S. Lourenco (pétio das 
Vacas). Da jungio destas duas propriedades resuliou o denominado Regius Hortus Suburbanus “de 
singular recreagiio”. Neste propdsito adquiriu ainda a quinta do conde de Obidos. situada no alto da 
Ajuda, vindo a ser denominada, em contraponto & Quinta de Baixo, de “Quinta de cima de Sua 
Majestade”, 34 

Numa scgunda fase, com a construgio do novo Palacio Real de Nossa Senhora da Ajuda, promoveu- 
se a ampliagde do sislema de abastecimento de dgua atravls da captagio e construgio de novos 
mananciais aquiferos provenientes de propricdades reais enlretanto adquiridas nas cercanias de 
Monsanio e da Real Tapada da Ajuda. Nestas quintas reais construiram-se varias minas de caplagio 
de nascenles com 0s seus respetivos encanamentos que transportavam cstas aguas alé ao novo 
Paldcio, conforme se descrevey acima neste texio. 

Para além das nceessidades de abastecimento ao palacio, agregando toda a corte, havia também que 
garantir a sua disponibilizagfio aos aquartelamentos que se vieram a [ixar na Ajuda, assim como aos 
nicleos conventuais ali existentes dos frades dominicanos de Nossa Senhora da Boa Hora (1758) ¢ 
das freiras Salésias, sob a invocag@io de Nossa Senhora da Visitagio (1782). 

¥ Do anligo paco, restam hoje 35 casas e o palo pertencentes ao quariel da Guarda Nacional Republicana, 
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No primeiro quartel do século XIX as necessidades de abastecimento publico viio aumentar, com a 
criagiio de um novo bairre na zona da Meméria, as populagdes abasteciam-se em pogos ordindrios 
que cram ja manifestamente insuficientes, precarizando-se a qualidade das suas dguas com particular 
incidéncia no verdo. As representacies por parte da Junta de Freguesia de Nossa Scnhora da Ajuda, 
assim como da Cémara Municipal de Lisboa & Vedoria Real multiplicam-se, reclamando novas 
bicas e chafarizes para o abastecimento piblico. 

O bairro de Belém, a par com a zona do Campo Grande, eram dos locais mais afetados das zonas 
limitrofes da cidade no tempo quente, necessitando muitas das vezes, de abastecimento suplementar 
de dgua que vinha da Fonte da Pipa situada em Almada. 

O panorama do abastecimento de dgua em lishoa nfio fugia a este quadro, mantendo-se insuficiente 
para o abastecimento da sua populagfio, sobretudo aguelas que residiam nos bairros ocidentais, cuja 
situagiio se havia tornado insustentdvel tal cra a caréncia no seu provimento. 

Nao obstante a monumentalidade e a magnificéneia da fébrica joanina (o aqueduto chepou a ser 
alimentado por 58 diversas nascentes), jd no inicio do século XIX se tinha consciéncia que a 
quantidade de dgua, que passou a disponibilizar a partir de 1748 (cerca de 1.300m3, estava ja bem 
longe de corresponder 4s novas exigéncias pablicas. 

Muitas das zonas altas da cidade — Campolide, Graga, Penha dc Franca — tinham ficado sem 
qualquer fonte ou chafariz para o seu ubastecimento, complementando o quadro de caréncia 
verificado nos bairros dos arredores de Lisboa 

A partir de 1835 a Camara Municipal de Lishoa ficou encarreguc da administragio do servigo de 
dguas da cidade, desde logo enfrentando as multiplas exigéneias do consumo (higiene plblica, 
sancamento, incéndios) neste quadro de falta de dgua potavel para o abastecimento da cidade ja 
deficientes mananciais que abasteciam a cidade. 

Em 1840 alguns capitalistas da cidade fundaram uma Companhia das Aguas, discutindo-se diversas 
alternativas para a melhoria do abastecimento de agua 4 cidade. Sugcre-se se a abertura de pogos 
arlesianos ¢ estuda-se a viabilidade da jungfio de outras nascentes ao Aqueduto das Aguas Livres. 

Foi, contudo, a partir de 1856 que se organizou um plano global para a cidade, cuja base era a 
divisio da sua drea em teés planos altimétricos relacionados entre si, nos quais scriam construidos 
reservalorios para o abastecimento domicilidrio, 

O projeto, da autoria do engenheiro parisiense Mary que havia sido contratado pela Cédmara de 
Lisboa, teve a pronta oposicio do gedlogo Carlos Ribeiro (1813-1882), cuja tese apontava para a 
manutengio do sistema joanino do agueduto das Aguas Livres, defendendo a sua alimentagfo com 
ramilicaghes que lrouxessem novas nascentes ao caudal central. Esta orientagio prevaleceu até 
1864, data cm que o governo retirou a concessio a companhia, o que ndo invalidou a sua 
continuidade pelo menos até cerca de 1911 em que 58 nascentes alimentavam o sistema 
arborescente do agueduto. 

Em 1868, com a criagdio de uma nova Companhia das Aguas de Lishoa, encontrou-se uma solugiio 
eficaz para a resolugdio do problema de [ulta de dgua na cidade. O projeto visava caplar as dguas a 
nascente do Alviela (Olhos de Agua), acima de Pernes, e trazé-la por gravidade até Lisboa, 
garantindo-se desse modo um acréscimo significativo no volume de dgua que chegava a Lishoa, 
com cerca de 30.000 m 3 /dia, Ista era posteriormente elevada por meio de bombas mecanicas para 
05 reservatorios entretanto construidos. 
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Paralelamente, desenvolvia-se o sistema de distribuigiio domicilidria na capital, construindo-se 

novos reservatdrios e ampliando-se novas redes de condutas que alé ao ano de 1864 atingiam o 

nimero de 72.901. 

A par com estas infra-estruturas de abastecimento de dgua iniciava-se a utilizagio da hombagem a 

vapor, tal como jé era pratica corrente nas principais cidades do mundo, veio a ser aplicada pela 

primeira vez na Central Elevatéria do Chafariz de Dentro ou da Praia, onde se elevava a dgua até ao 

reservalorio da Verdnica numa quantidade de 2207,820 m3. O projeto, da autoria do Engenheiro M, 

J. Nunes de Aguiar, ficou concluido em 1869, 

IEm 1880 chegavam as primeiras dguas do Alviela ao reservaldrio dos Barbadinhos, equipado com 

uma fibrica de dgua, movida por trés maquinas a vapor verticais de balanceio, tipo Wooll, tendo 

sido inaugurada pelo rei D. Luis | (1838-1889) a 3 de outubro desse ano, vindo a conslituir um 

marco na concretizaciio do 1do almejado sistema do Alvicla. 

Nos finais do século XIX, Lisboa era abastecida por um volume de dgua de cerca de 159.640 m3 

que se distribuiam pela cidade através de 186 km de canais feitos através do sistema de gravidade. 

14.000 condutas destinavam-se ao consumo privado, ficando os servigos piblicos do Estado e do 

Municipio assegurados por 2.000 m3. 

Niio obstante os progressos téenicos realizados para a melhoria do abastecimento de dgua a Lishoa, 

na transicio da [." metade do sée. XX, para as décadas de 60 ¢ 70, os chafarizes da cidade 

mantinham um papel de extrema importincia no abastecimento pablico de dgua as populagdes mais 

desfavorecidas, ainda a habitarem em bairros precérios sem saneamentos nem canalizagio para o 

fornccimento de agua da rede pablica. 

A Freguesia da Ajuda ndo [ugia a cste cendrio, muito embora a rede de abastecimento publico de 

dgua se fosse desenvolvendo a par com a construgfio de novos bairros socias, como foram exemplo 

os bairtos sociais da Boa Hora, Caramido da Ajuda, Casalinho da Ajuda, e do Alto da Ajuda, 

construidos respetivamente nas décadas de 30, 40, 60 e 70 do séc. XX, viriam a minorar os 

problemas habilacionais ¢ de realojamento das populages mais desfavorecidas, trazendo a 

ampliagdo da rede de abastecimento pablico de dgua da freguesia da Ajuda. 

7 CARACTERIZACAOQ ARQUITETONICA 

0 caracter arquitetémico destas infraestruturas hidréiuficas de abastecimento & zona palatina da 

Ajuda, encontra o seu valor no conjunto de todos os elementos identificados ao longo do seu trajeto 

pertencentes ao sistema do engenho hidrdulico, sistema que remonta a um conhecimento ancestral 

de captagiio, aducdo e distribuigio da dgua. 

“E esta logica de distribuigdo romana, hem demarcada pela barragem de Belas, de cuja rede de 

distribuigdo apenas se conhecem alguns frogos de descoberia ocasional, normalmente localizados 

nas proximidades da captagdo ¢ de que tdo pouco se conhece do seu tragado para a cidade de 

Lishoa, que D. Jodio V procura modernizar durante o seu reinado, sem destruir complelamente as 

anteriores imfraestruturas. "> 

¥ Reconstituicio Histérica das Origens e dos Sistemas de DistribuicSo de Agua 4 Cidade de Lisboa Do periodo 

romano ao pericdo setecentista. 
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Das grandes construgdes hidrdulicas herdadas do saber Romano, esta “dgua- ductos”, estruturas que 
transportam a agua de lugares distanciados do lugar de abastecimento, vencendo para isso uma 
topografia acidentada de serras ¢ vales, este en genho, constrdi estruturas imponentes como sio os 
Aquedutos, estruturas elevadas, algumas delas de escala monumental com grande intervencio na 
paisagem. 

As Minas do Palicio e do Mirante sfio alimentadas por dguas subterrineas, justificando a sua 
construgdo com a instalagio do Pago Real no Allo da Ajuda, permitindo HSSEEUIAr as novas 
necessidades, dai criadas, de abastecimento aquela zona, As aguas subterrineas da Ajuda, a par das 
existentes noutras zonas de Lisboa, tiveram um papel fundamental no abastecimento de agua as 
populagbes locais, provendo-se de 4gua destas nascentes, pocos e, subsidiariamente, por cisternas. 
As nascentes urbanas, rapidamente se esgotaram com o novo elenco palatine no Alto da Ajuda, 
existindo a necessidade do afargamento do campo de prospecio de novas nascentes nas 7onas mas 
alastadas periurbanas. 

() sistema hidriulico de abastecimento de dgua a zona de Ajuda/ Belém parece, claramente, mostrar 
este quadro de alargamento prospetivo de novas nascentes de agua que levam a construgio de novas 
captagbes d’dgua de minas, existentes em Caselas, Monsanto ¢ na Tapada da Ajuda. 

Iistas novas captagbes mostram um profundo conhecimento orogrifico ¢ técnico dos seus 
excculores, criando um inteligente sistema para o transporte da dgua por gravidade, muitas das vezes 
realizando complexas obras subterrineas. servidas por tuncis ¢ galerias, em ferragos escalonados, 
aduzindo nascentes através de ramais secundarios, revelando uma grande capacidade ¢ 
complexidade construtiva, 

Intimamentc ligada 4 historia urbana deste lugar ¢ da cidade de Lisboa, estas infraestruturas de 
captagdo ¢ transporte de dgua das nascentes de dgua doce da serra de Monsanto, enquanto sistema 
subsidiario para o abastecimento dos lugares da Ajuda, Belém, & parte relevante da historia do 
ordenamento paisagistico da cidade de Lisboa e da sua rede de abastecimento d’agua. 

Deste modo, nesta caracterizaglio arquitetdnica sublinha-se o valor do sistema hidraulico enquanto 
legado histérico em si, assim como o sistema construtivo que o edilica, participando ativamente na 
caraclerizagdo da Paisagem. O wvalor arquiteténico recai [undamentalmente no engenho ¢ na 
complexidade construtiva desenvolvida para a sua realizacio e no scu valor histérico chquanto 
basilar para o crescimento urbano tanto do lugar da Ajuda como da cidade de Lishoa, 

Esla estrutura, como jé atras foi referido, ¢ composta por: uma mic d’4gua de nascente natural 
(inicio do trajeto), identificada por um volume de planta circular encerrado por uma clpula, com um 
vio de acesso (atualmente emparedado), por um sistema de galerias para condugiio destas dgua 
subterrdneas, encontrando-se a vérios niveis de profundidade, em fungio da topogratia ao longo do 
caminho de ligagio entre os pontos de caplagio até ao lugar de distribuigiio ¢ abastecimento, 
atravessando a serra de Monsanto e garantindo as pendentes necessdrias para o transporte da agua, 
cncaminhada no pavimento das galerias em caleiras que podem ser de material cerdmico ou de 
pedra, e ainda por elementos que ascendem & superficic  desi gnados como pogos de visitagdo ou 
torres de ventilagio, construgdes estas que se conformam em volumes de forma prismatica (com 
alturas variaveis ao longo do caminho, dependendo de varios Tactores tais como a area de ventilagiio 
necessiria, a profundidade a que se encontra a galeria, a fungdo especifica da estrutura). 
(Genericamente, estes elemenlos, apresentam uma planta quadrada, cncimadas por lajes de pedra 
cobertas por um coroamento em forma piramidal, executada em pedra argamassada ¢ rebocada, 
algumas destas torretas indiciam ter possuido vidos de acesso ou para ventilagdio. tendo-se 
identificado alguns clementos como respiradouros. Estes elementos patrimoniais surgem no meio da 
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mata de Monsanto, indicando o caminho d’agua do qual sio parte integrante ¢ consubstanciando-se também como marcos ng paisagem. () espacamenio cxistente entre estes elementas é bastante regular, entre os 70 e us 80 MEIros, o que se revela, naturalmente razdes de ordem técnica, Formalmente, estes valumes apresentanm uina tipofogia semelhante aos efementos Jue constituem a estrutura do Aqueduto das Agyas Livres, 
Para além destes clementos, esle sistema de abastecimento de dpua conta com espagos para armasenamiento ¢ distribuicio, nomeadamente: yma Arca d’dgua, (dentificada no lado norte do palacio da Ajuda, conforme ja atras foi referido. 
Iiste elemento ¢ constituido por um sistema dec abobadas de volta perleita formando trés ESPACOS togulares de planta quadeada, Na sua represeniagdo cartografica em planta, aparecem representados lateralmente duas saliéncias, podendo constituir lanques de decantacio oy rega, confirmagéo esta, que s6 podera ser feita apts um estudo mais aprofundado. 
A traga arquitetinica desta Arca, resulta diretamente da funcionafidade do engenho, apresentando um sistema de construciio em alvenaria de pedra irregular e arpamassas brancas, de tipologia idéntica ao das paredes das galerias ¢ das torres de venlilagdo/pogos de visita implantados na terreno, 

A cobertura de encerramento das alerias subterrdneas ¢ feita por um sistema de ahohadas de canhdo em tijolo cerimico macigo, associada (em alguns trogos) a abdbada de canhio cm pedra ou por lajes de pedra, apoiadas em angulo (formando um tridngulo) semelhante ao encontrado nas cstruturas de abastecimento aos espagos conventuais (Virgolino, 2012) 
Este sistema setecentista de minas cxistentes, para o abasteeimento de agua a Ajuda, deve, portanto, ser preservado como memdria e testemunho desse saber vilal gue permitiv a infraestruturagio dos espagos utbanos, provendo sustentabilidade para o seu creseimento ¢ desenvolvimento. Entre uma rede de Minas d>agoa identificadas que abasteceram a zona da Afuda/Belém até 3 implementagio do agueduto das Aguas Livres, as Mina d*dgua do Paldcio e do Mirantc sdo um testemunho de valor singular que permitiu ¢ festemunhou o crescimento urbano desta drea em particular. Iloje este patrimonio arquiteldnico ¢ paisagistico, visivel ¢ invisivel, {apesar de ndo sc encontrarem, na sua maioria, ativos na sua lungdo, teimosamente continuam, no Cntanto, a encaminhar recursos aquiferos que acabam desperdicados, na sua quase totalidade. 

8 CARACTERIZACAO ARQUEOLOGICA 
De momento ainda néio foram realizados trabalhos arqueoldgicos de investigagdo relacionados com as Minas d'4gua do Paldcio e do Mirante, cuja concretizacdo serd importante para uma convenicnle caracterizacio e compreensio desta complexa rede de estruturas hidriulicas. Seria muito pertinente a tealizagdo de um programa de trabalhos argueoldgicos em alpuns pontos chave do tracado destas minas, Que permitissetn csclarccer algumas fuesties tClacionadas sobretado com g futicrantalidade, cranologia e estada de conservagio dos vestigios. Desde logo seria importante a execucio de sundagens arqueolégicas (no solo efou parictais) nos seguintes locais: mées d’agua das Minas do Palacio e do Mirante (MP] ¢ MM 1) para verilicar existéncia de porla de entrada entaipada e se o poder aceder ao interior da estrutuea; junto ao pogo de visica MM6 o aqueduto MP9, local onde ocorre o cruzamento da Mina do Palacio com a Mina do Mirante, para se afinarem as cronologias das duas minas e esclarecerem pormenores de ordem técnica; frente 4 porta ¢ no interior do trogo de galeria 3 superficie {MP9) para se perceber como sc processa o “entervamento™ de um troco de 
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aqueduto que alé entdo seguc 4 superficie; na arca d*agua (MP 10) para melhor caracterizaciio 
da estrutura e sua cronologia; na estrutura hidréulica indeterminada destruida (MM3) para 
confirmar a sua localizagéio, estado de conservagio e funcionalidade. 
Para o desenvolvimento de fuluros trabalhos de investigagio abrangendo o ecstudo, 
conservagio e valorizagho destas estruturas hidraulicas seria imprescindivel proceder-se 
tambem & abertura de todos os vos que foram entaipados ao longo do século XX, de modo a 
se poder visualizar ou mesmo aceder ao interior destes elementos patrimoniais, que assim 
seriam convenientemente caraclerizadas, 
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