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A P R E S E N T A g A O

A  intengao inicial desta  obra era reun ir traba lhos  de pesquisadores  

que, no cam po da H istoria, es tivessem  vo ltados para um a das 

face tas  m ais im portantes do Brasil con tem poraneo , que e a 

em ergencia  das c idades  m edias  no ceria rio  naciona l e o papel 

cada vez m ais s ign ifica tivo  que e las desem penham  em  term os 

dem ogra ficos, econom icos , po liticos  e sociocu ltu ra is , em  m eio a 

urn in tenso p rocesso de urban izagao ao longo do secu lo  X X  e 

deste  in ic io  de secu lo  XXI que se ace le ra  a pa rtir da decada de 

1950 e fa z  su rg ir um pa is urbano. A  prim eira  v ista , um desafio  nao 

m uito  d ific il de ser en fren tado , em  razao do num ero exp ress ivo  de 

h is to riado res  e h is to riadoras  que se dedicam  aos estudos das 

c idades  fo ra  do am bito  das g randes m e tropo les e, em  especia l, 

das d ive rsas  vagas de trans fo rm agao  e rriodernizagao urbana que 

as populagoes bras ile iras tern experim en tado nos u ltim os cem  ou 

cen to  e poucos  anos.

O desafio  era, porem , bem  m ais d ific il de sup e ra r do que se 

im ag inava a p rinc ip io . De im ed iato , havia, e decerto  a inda existe, 

o proprio  p rob lem a da conceituagao: com o de fin ir “c idades 

m ed ias” e, sobretudo, com o a jus ta r tal re fe re nd a  ao Brasil 

con tem poraneo , tendo  em  vista um a d inam ica que se a lte ra  a 

cada m om en to  e um re ferencia l teo rico -m e todo log ico  que se 

rea justa de m odo incessante?  Sim , porque a nogao de c idade 

m edia, em bora recente (seu em prego  parece te r-se  in ic iado na 

Franga da decada de 1970 re lac ionado a desconcentragao 

urbana), sem pre variou bastan te, m esm o que po r m uito tem po  o 

que se tinha em  m ente era o tam anho da populagao: a 

O rgan izagao das Nagoes U nidas, em  a lguns  de seus docum entos , 

re fere-se  as c idades m edias fixando um  m in im o de 100 mil 

hab itan tes  e um m axim o de do is ou tres m ilhoes, enquanto  que os 

autores  que rea lizam  estudos  de caso em  nive l naciona l



apresentam  va lo res bem infe riores, com o es tudos po loneses  que 

as enquadram  entre  30 e 100 mil hab itan tes. No entan to , o 

e lem en to  centra l aqui nao era exa tam en te  a m ensuragao, com o 

aparentava  ser, m as um a com paragao sub jacen te  que procurava 

d ispo-las  num  piano secunda rio  pe ran te  ou tras cidades, m a io res e 

m ais d inam icas.

Em m uito  por este m otivo, com egou-se  a e labo ra r a partir das 

decadas de 1980 e 1990, um a nova conce ituagao capaz  de 

u ltrapassa r a ide ia de que as c idades  m edias seriam  urn instante  

ou luga r in te rm ediario  num a suposta  evo lugao e h ierarqu ia 

urbana, Em m eio a nova s ituagao c riada pe los sina is cada vez 

m ais express ivos  dos fluxos  de cap ita l, in form agao e pessoas 

propo rc ionados pela g loba lizagao econom ica  e pela 

m und ia lizagao da cultura, com  todas as tensoes e con flitos 

ineren tes  a isso, e sem  abandona r in te iram ente a d im ensao 

quantita tiva , p rocu rou -se  ace n tua r as ca rac te ris ticas  qua lita tivas  a 

fim  de en fa tiza r o te rm o  m edio com o a lgo  que nao e 

dem as iadam en te  pequeno nem  excess ivam ente  grande. De 

aco rdo com  isto, um a nova nom encla tu ra  passou a ser 

em pregada, designando  estas  c idades  com o in te rm ed iarias ou 

in term edias, v isando  m ostrar que e las se encontram  integradas 

em  (ou em condigoes de se in tegrar) um a am pla rede urbana 

naciona l e inte rnaciona l, cons titu indo assim  te rrito ries  conectados 

e produzindo conexoes en tre  as c idades  g loba is e as pequenas 

cidades, localidades , povoagoes d ispe rsas ou m esm o areas 

m arg ina lizadas e esquec idas  do m undo con tem poraneo , num a 

“concepgao re ticu la r e re laciona l do te rrito rio  e das c idades  que 

reforga o va lo r da posigao geoestra teg ica  dos cen tros urbanos de 

m edia d im ensao ” .

N esta perspectiva , as c idades  m edias nao seriam  estudadas a 

partir de fa to res  com parativos  com  as g randes c idades  ou 

m etropo les, nem pe rceb idas  enquan to  m ov im ento  (ate certo  ponto 

ob riga torio ) em  diregao as g randes c idades  e m etropoles. Em vez 

disso, as c idades m edias, in te rm ediarias ou in te rm edias  seriam , 

portanto, cons ide radas enquan to  ag lom erados urbanos inseridos 

num a tram a de c idades que cob re  cada pais, con jun to  de pa ises 

ou o m undo com o um todo, que es tao pe rm anen tem ente



re lac ionadas e em  sin ton ia  en tre  si e com  os cen tros  m aiores, 

m a is d inam icos  e de m aior capacidade  de in te rferenc ia nos fluxos 

de pessoas, in form agoes e cap ita ls, bem  com o igua lm en te  com  

am bien tes  c itad inos  reduzidos, zonas  rura is e te rrito ries em 

grande parte ou to ta lm en te  exc lu idos  de qu a lque r papel de 

decisao  re levante . E e precisam en te  esta relagao, esta  conexao, 

esta  sin ton ia, que institu i e configura  o peso especi'fico de sua 

“posigao geoestra teg ica ” na intrincada e com plexa m alha urbana 

ex is tente  na atua lidade.

Com  base nes tes re ferencia is, fo i en tao  possive l con cebe r o livro 

de m odo a que e le con tem p lasse d ife ren tes  e lem en tos  da vida e 

da expe riencia  urbana, observados a partir da h is to riog ra fia  

con tem poranea , de seus va riados en foques e abordagens teo rico - 

m e todo log icas, com  o ob je tivo  de o fe rece r aos le ito res um a 

especie  de pa inel das m u ltip las a lte irnativas de ap ree nde r o 

fenom eno  urbano e as suas com p lexas  tra je to rias  num  Brasil 

re la tivam en te  recente . M ais a inda, as de fin igoes  ou opgoes 

conce itua is  ap resen tadas  acim a perm itiram  pensa r urn livro em 

que se fizessem  presentes c idades  e o lhares h is to riog ra ficos 

a tua lizados  dos m ais d is tin tos  lugares do pais, a fim  de, 

in tenc ionalm en te , assegu ra r ou, ao m enos, pe rm itir um a 

com preensao ab rangen te  e cons is tente  das m anifestagoes 

urbanas em seu processar h istorico.

E stabe lec idos  esses param etros, o m enos com p licado  fo i faze r 

urn convite  para urn grupo de pesqu isadores e pesqu isadoras de 

d ife ren tes partes do pa is que, dentre  ou tros in teresses, tern se 

ded icado  a pesquisar, a partir de um v ies  in fo rm ado pelas 

con tribu igoes m ais recentes  da h istoriogra fia , c idades  e 

trans fo rm agoes urbanas no Brasil con ternpo raneo, destacando , ai, 

c idades m edias de ca rac te ris ticas  variadas . C idades, por 

exem plo , em  que a industria  assum iu um lugar de protagon ism o, 

c idades cu jo d inam ism o m uito  deveu e deve as praticas 

com erc ia is  ou a inda c idades  que se d is tingu iram  com o centros 

adm in is tra tivos ou po los regionais, etc., ne las ressaltando 

aspectos  com o as ten ta tivas  po r pa rtes de suas e lites ou de seus 

letrados de Ihes em pres ta r um a fe igao m oderna e progress ista  

gragas a tragados urban isticos, afas saneado res  ou



em preend im en tos  cu ltura is; os esforgos para Ihes ga ran tir um 

perfil identita rio  peculiar o bastan te para a exa ltagao de seus 

fundado res  e de seus habitan tes ou para sua inc lusao em  realce 

num m ercado de c idades  em  que se d isputa  com  av idez 

investim en tos publicos  e privados, eventos de todo  tipo e tu ris tas  

avidos po r achados exoticos; as d isputas  quase nunca m uito 

co rd ia is  para p rescreve r os lugares de leg itim idade em  condigoes 

de enunc ia r a m em oria  e a h istoria local e, assim , con hece r e da r 

a con hece r a c idade “ve rdad e ira ” e seus “au ten ticos” m oradores 

(tanto  quanto, e fo rgoso dizer, seus “ge nu in os ” de tra tores). 

A tendendo  de m ane ira  gentil e d iligen te  ao convite  fo rm u lado, 

estes pesqu isadores e pesqu isadoras brindaram  esta obra com  as 

paginas que se seguem , as quais, se  espera, possam  con tribu ir 

para um a m e lho r com preensao h istorica  do p rocesso de 

urban izagao e das m anifestagoes e transfo rm agoes urbanas de 

um Brasil bas tan te proxim o e que pers iste ex is tindo  e se 

m odificando ao longo dos d ias que correm .

C am p ina G rande e F lorianopo lis , abril de 2012.

O s O rgan izadores.
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C A M P I N A  G R A N D E

L a z e r  e  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  u m a  c i d a d e  d e  p o r t e  

m e d i o  e n t r e  a s  d e c a d a s  d e  1 9 5 0  e  1 9 6 0  d o  s e c u l o

X X

A nton io  C larindo Barbosa de S ouza1

1 .1  I N T R O D U g A O

Um a das m a io res  d ificu ldades para o pesqu isado r que 

pre tende traba lha r com  o conce ito  de lazer e com o de fin i-lo  com  

exatidao. O conce ito, po r se r re la tivam ente novo, se presta  as 

m ais d ife ren tes in te rpretagoes. A  m a ioria  dos d ic iona rios  traz 

sem pre  com o seus s inon im os os term os: ocio, vagar, descanso  ou 

passatem po, todos com  c laro  s ign ificado negativo ou nao 

destacando  a nogao de d iversao, que para os ob je tivos  deste  

texto  cons titu i-se  na m ais im portante.

O au tor ita liano D om enico  De M asi (2002), em  seu livro O 

ocio criativo propoe ao le ito r um jog o  de d ic iona rio  que consiste 

em  p rocura r o m a io r num ero possive l de s inon im os para a pa lavra 

ocio.

Ele encontra  pelo m enos 15 s inonim os, dos qua is so tres 

(lazer, traba lho m enta l suave e repouso) tern s ign ificado positivo; 

quatro  sao de sabor neutro  (inerc ia, ina tiv idade, inagao e 

d ivagagao) e sete tern s ign ificado c laram en te  negativo  (m andria, 

deb ilidade, ac id ia , preguiga, neg ligencia, im p rodu tiv idade  e 

desocupagao). O decim o qu in to  e oc ios idade, que o au to r nao

1Prof. do PPGH e do C urso de G raduagao em H istoria da UFCG  e autor 

da tese de dou torado: Lazeres  perm itidos, p razeres  proib idos: 

Sociedade, C u ltura  e Lazer em  C am pina G rande (1945 -1965); Recife; 

UFPE , 2002.
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c lass ifies por possu ir a m esm a ra iz de ocio. A  preguiga, com o se 

sabe fo i designada  pela igre ja cato lica  com o sendo um dos sete 

pecados cap ita is.

De Masi nos propoe a inda que se tiverm os tem po  livre ou 

um a paciencia  oc iosa  passem os a pesquisa r os s inon im os dos 

s inonim os, o que acrescen tara  ou tros 64, dos quais, 27 possuem  

s ign ificado positivo (de d istragao a a liv io , de paz a recre io, de 

d ive rsao a descanso), c inco  com  s ign ificado neutro  (passatem po, 

vacancia , desobstrugao, equ ilib rio  e tregua ) e 32 com  s ign ificados  

decid idam en te  negativos (de vad iagem  a desperd ic io , de desle ixo 

a es te rilidade, de desin te resse  a to lice). O que causaria  um 

“em pa te ” de te rm os negativos X  positivos e neutros som ados.

Portanto , no un iverso lingu fstico  das linguas  la tinas, a 

pa lavra ocio sao associadas  p redom inan tem ente  om issoes  

(inu tilidade, indo lencia, desap rove itam en to , ind iferenga) ou agoes 

reprovaveis (vagabundagem , d iss ipagao, a lheam ento , incuria e 

apa tia ).”2

C om o se pode pe rcebe r por esta rapida pesquisa rea lizada 

por ele, o lazer tido , quase sem pre , com o s inonim o de ocio e v ice- 

versa, e associado  ao que ha de m ais negativo nas soc iedades e 

nas pessoas. Tam bem  nos d ic iona rios  b ras ile iros, aparecem  

som ente quatro  ou c inco  destes s inonim os, quase todos  e les 

negativos: lazer seria  igual a ocio, fu tilidade , passatem po, vag a r e 

descanso.

S egundo M A R C E LLIN O  (1996), as obras sobre o lazer, 

tan to  no exte rio r quanto  no Brasil sao um a raridade, a te porque, 

na m a ioria  dos casos  e las tra tam  m ais do ocio do que dos outros 

do is sen tidos da pa lavra: d iversao e form agao. C om o ja  era de se 

esp e ra r ha pouca lite ra tura sobre o tem a do lazer, tan to  no 

exte rio r quanto  no B ras il3.

O prim e iro  de les, e ate hoje m ais ce leb re  por te r sido 

escrito  po r um  con tra -pa ren te  de Karl Marx, o esc rito r Paul

2De M ASI, D om en ico  -  O ocio cria tivo; RJ; Sextan te ; 2000;p . 301 -303

3M AR C ELLIN O , N elson C arva lho -  Es tudos do Lazer -  Um a 

in trodugao;C am pinas-S P ;1996 ;p .3
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Lafargue, e in titu lado -O  Direito a Preguiga 4 (1880), sendo 

apenas um a especie  de m anifes to  a favo r do lazer operario . 

O utros au tores eu ropeus tam bem  escreveram  sobre o tem a, mas 

sem  cons ide ra r as suas va rias  im plicagoes e sem  poder a tinar 

com  a com plex idade  que e le ganha ria  com  o passar do tem po. 

Entre os m ais fam osos estao: elogio ao llazer, de Bertrand Russel 

(1932); o homo ludens, de Johan H u iz in g a4 5 (1938 ) e teoria da 

classe ociosa, sobre a qual nao tem os m aiores in fo rm agoes 

sob re  o autor, data e local de publicagao.

A  partir dos anos 50 o lazer, enquan to  p rocesso de 

program agao e adequagao dos ind iv iduos  aos espagos de 

d iversao, passou a ser estudado nas sociedades industria lizadas, 

tan to  cap ita lis tas  quanto  nas soc ia lis tas. Entre estes estudos  

podem os citar: A Multidao Solitaria, de David R iesm an; O 

Trabalho Em Migalhas, de Friedm ann e A Nova Classe Media, 
de W h ite  C o lla r e Mills.

Q uanto aos estudos brasile iros, estes se encontram  m ais 

v incu lados as pesqu isas sobre a urlbanizagao das grandes 

cidades, nao havendo quase nenhum  de les que se deb ruce sobre 

o laze r em  si m esm o, ou m e lho r d izendo, sobre o variado  con jun to  

de a tiv idades  que sao desenvo lv idas com  este  nom e. M uitas 

vezes  o que os autores  analisam  e o nao-lazer, a fa lta  do lazer ou 

o an ti-lazer, isto e, sao ana lises a inda vo ltadas para a denuncia 

das pess im as condigoes de uso do tem po  livre que sao 

expe rienc iadas pela m a ioria  dos traba lhado res em  nosso pais.

A inda segundo  M A R C ELLIN O  (1996), o prim e iro  livro 

sobre o lazer no Brasil fo i pub licado em  S alvador, por Jose A cacio  

Ferre ira, tendo  com o titu lo : “Lazer Operario: Um Estudo de 

Organizagao Social das Cidades”.
O s poucos traba lhos naciona is, se filiam , em  geral, as 

co rren tes de pensam ento  de autores  estrange iros que v iveram  e 

escreveram  em  sociedades extrem am en te  desenvo lv idas

4LAFAR G U E, Paul -  O d ire ito  a preguiga; Sao Paulo; H U C ITEC /U nesp ; 

1999.

5H U IZ IN G A, Johan -  O hom o ludens  -  o jo go  com o e lem en to  da cultura; 

Sao Paulo; Perspectiva; 1996
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tecno log icam en te  ou po rtadoras de um a solida trad igao cultural. 

Esta e um a d ificu ldade a se supe ra r quando  se escreve qua lque r 

traba lho  sob re  o lazer em  qua lque r parte do Brasil, pois com o nao 

tem os a trad igao de te r um tem po livre para os d ive rtim en tos, os 

tex tos  academ icos  sobre as d ife ren tes  fo rm as de lazer podem  ser 

cons ide rados m ais com o um a apo log ia  ao ocio, do que uma 

denuncia  con tra  nosso passado escravocra ta , corone lis ta , 

pa triarca l e m esm o dita toria l, que, no Brasil, m u itas vezes 

im possib ilitou  ou procurou cercea r as pausas  para o prazer. Em 

quase todas as epocas  ou m om en tos  h istoricos da soc iedade 

brasile ira , apesa r do suposto  ca ra te r fes tivo  e fes te iro  da m aioria 

da sua populagao, sem pre houve ten ta tivas  de ce rcea r os 

d ive rtim en tos  publicos, p rinc ipa lm en te  das c lasses soc ia is m enos 

favo rec idas.

O ob je tivo  deste  texto  e m ostrar o conce ito  de laze r com o 

a lgo m ais generico , m ais am plo, que articu la  va rios  sentidos, 

sendo a d ive rsao um  de seus a tribu tos6. P rocurarem os, ao longo 

do tex to  exp lic ita r m elhor estas su tis  d ife rengas e apon ta r 

a lgum as das m anifestagoes do lazer em  C am p ina G rande, 

caracterizada com o c idade de porte m edio, desde os anos de 

1960.

Por c idade de porte m edio ou c idades  m edias 

cons ideram os aque las  com  m ais de 50 .000 hab itan tes, pois no II 

PND, program a de n ive l fede ra l que nos anos de 1976 e 1977 

propunha agoes rev ita lizado ras para a lgum as c idades  brasile iras, 

v isando  sob re tudo  ser um  “ instrum ento de descentra lizagao dos 

investim en tos e do em prego ” , c idades  com o C am p ina G rande, 

que desde os anos 1960 ja  possu iam  m ais de 100 mil hab itan tes, 

passaram  a ser con tem p ladas  po r tal p iano. A inda segundo 

A M O R A  (2010)
“Nos anos de 1990 houve um crescente  in teresse 

academ ico  pelo estudo das c idades  m edias ou de porte 

m ed io e “um a das razoes d iz respe ito  ao considerave l 

d inam ism o  dem ogra fico  das c idades  m edias, nao som ente  

no Brasil, m as em outros pa ises do m undo .” Ilustrando bem

6D U M A ZED IER , Jo ffre  -  Laze r Popular; Sao Paulo; Ed. Perspectiva, 

1976
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o caso b ras ile iro  em  v irtude de “ [...] as c idades de porte 

m edio, com  populagao entre  100 mil e 500 m il hab itantes, 

c rescem  a taxas m aiores  do que a da m etropo le, nos anos 

80 e 90 (4,8%  contra  1 ,3% ” )7.

C om o as c idades  de porte m edio sao ca racte rizadas  pelos 

geogra fos  com  base nestes do is c rite rios -  descentra lizagao  dos 

investim en tos  e aum en to  do num ero de em pregos -  a d iscussao 

que propom os a segu ir e sabe r com o em  um a c idade considerada 

desenvo lv ida  econom icam en te  se ap rese rita ram  as oportun idades 

de lazer para seus m oradores , es tivessem  e les em pregados ou 

nao.

1 .2  C A R A C T E R I Z A N D O  0  L A Z E R

Para o m om en to  cabe ressa lta r que a im portancia  de urn 

traba lho  que tenha o lazer com o tem a centra l e des taca r a posigao 

ocupada por um  con jun to  de a tiv idades  que a judam  no 

desenvo lv im en to  soc io-cu ltura l de um  ag lom erado hum ano. Tais 

a tiv idades, em bora  possam  se r genericam ente  des ignadas pelo 

te rm o lazer, ap resentam  pequenas d ife rengas en tre  aque las  que 

sao prog ram adas ou coo rdenadas po r au toridades  ou agentes 

cu ltura is des ignados para este fim  e aque las que sao o rgan izadas 

espon taneam en te  pe lo povo, pois es tas u ltim as ganham  o sta tus 

de d ive rsoes popu la res  e, quase sem pre, fogem  ao con tro le  dos 

p rogram adores  socia is.

D U M A ZE D IE R  (1976), teo rico  trances  que estudou o lazer 

nos anos  50 em  suas varias form as, afirrna que “os ob je tivos  das 

pesqu isas nao devem  ab ran ge r un icam ente o fa to  socia l ou 

cu ltu ra l, m as tam bem  a agao social e cu ltu ra l”8. Isto nos leva a

7M AR IC A TO , E rm in ia  -  Brasil, c idades: A lte rna tivas  para a crise urbana. 

Petropo lis: Vozes , 2001. Apud AM O R A, Zen ilde  Ba im a -  C idades 

M edias: consideragoes sobre a d iscussao  conce itua l in: FR EITAS, N ilson 

A lm ino  de ;M A R IA  Jr., M arta e H O LAN D A, V irg in ia  C elia C ava lcante  de -  

M u ltip los o lhares sobre  a c idade e o urbano: Sobra l e reg iao em  toco; 

Forta leza/Sobra l; Ed itora da U E C E /U VA; 2010:;p.276.

8D U M A ZED IER , Jo ffre  -  op .c it.;p .6
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cre r que em um a pesquisa sobre os varios aspec tos do lazer, 

centrada num tem po  e lugar de term inados, o ob je tivo nao deve 

ser apenas o de descreve r os d ive rtim en tos, as pausas para o 

descanso , o oc io  c ria tivo ou a fu tilidade  rotine ira , m as tam bem  

p rocura r de te rm ina r as razoes pe las qua is as pessoas usam  seu 

tem po  livre desta  ou daque la  form a. Ou saber identificar que 

com ponentes inte rferem  nas fo rm as de d ivertir-se .

Em todas as soc iedades conhec idas  ate hoje, nao se pode 

de fin ir a priori os m o tivos  pe los qua is as pessoas se d ive rtiam  e 

com o o faz iam . As esco lhas por este  ou aque le  d ive rtim en to  sao 

pu ram ente sub je tivas  ou induzidas pela o fe rta  dos m esm os. O que 

nos traz um a segunda  d ificu ldade a ser supe rada neste  tipo  de 

traba lho  que e precisar o que os d ife ren tes g rupos socia is 

en tendiam  po r d ivertir-se  e qua is  lazeres eram  cons iderados 

“sad ios” e “v iave is ” em  um a c idade do in te rio r do N ordes te  a te os 

anos de 1960.

A  m aioria  dos traba lhos  sob re  o lazer, com o se debrugam  

sob re  questoes  da a tua lidade, p rocu ra r tragar um  con jun to  de 

agoes e sugestoes  que perm ita as pessoas ag irem  de 

de te rm inada  m aneira , em  busca de m ais opo rtun idades e 

va riedades de lazer -  este seria  o papel dos soc io logos e dos 

an im adores  cu ltu ra is. Em um  traba lho  de cunho h istorico, o 

ob je tivo  deve se r ten ta r m ostrar que em  ou tras epocas  e lugares, 

as pessoas  se o rgan izavam  de fo rm as d iversas para a pratica  de 

certas a tiv idades e que isto fazia  com  que espagos, ho rarios  e 

d iscu rsos  que se re ferissem  a estas praticas fossem  alvo de 

d isputas  e fe tivas  e s im bo licas das d ife ren tes  c lasses soc ia is 

existentes.

A s a tiv idades  de lazer possuem  a lgum as caracte ris ticas  ou 

aspectos que m arcam  todas as soc iedades, independen te  de las 

serem  pouco ou m u ito  indus tria lizadas, va riando apenas o grau de 

in tens idade que ocupam  na v ida dos hom ens, podendo, por 

vezes, se in te rcam biarem  ou coex is tirem  sem  m a io res prob lem as. 

As tres  fo rm as bas icas de en ca ra r o lazer sao: com o descanso ou 

liberagao da fad iga; com o d ivertim en to , recreagao ou 

en tre ten im en to  e, fina lm en te , com o m om en to  de desenvo lv im ento  

pessoal. O corre  que as vezes es tas tres  fo rm as “estao  de tal
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fo rm a in te rpene tradas  que se to rna  d ific il d istingui'-las. Na 

realidade, cada um a de las nao passa quase sem pre  de um a 

dom ina n te ” . 9

No caso do presen te  traba lho  a segunda fo rm a e a que 

m ais nos inte ressa investigar, po is en tendem os que a busca 

cons tan te  e a realizagao ou e fe tivagao period ica de a tiv idades 

deste  tipo  se cons titu iam  (e se cons tituem ) naquilo que podem os 

carac teriza r com o urn “sen tim en to  de privagao e a necessidade  de 

ruptura com  o un iverso  co tid iano ”10

O s autores  que se debrugaram  sobre o tem a do la ze r11 sao 

unan im es em  a firm ar que os d ive rtim en tos ou d is tragoes com o: 

pa rtic ipa r de fes tas  carnava lescas  ou ir ao c inem a, sao fo rm as de 

ruptura com  o cotid iano, em bora estes do is exem p los se jam  o 

con trapon to  urn do ou tro  no sen tido  de que urn e um a fuga m ais 

suave, enquan to  o outro e m ais exacerbado  e com  pe rfodo fixo 

para acon tece r e um tem po  certo  para se extinguir.

A  pratica  de um con jun to  de a tiv idades lud icas com o 

ruptura cons tan te  com  o d ia -a-d ia , pode se to rna r a lgo 

prob lem atico , se os ind iv iduos  nao tiverem  con tro le  sob re  suas 

em ogoes e nao usarem  seus conhecim entos  e praticas para 

tira rem  prove ito de ta is a tividades.

No m undo con tem poraneo  o ob je tivo  dos p rogram adores  

do lazer e exa tam en te  con te r este p rocesso de ruptura, po is ele 

podera, “em  inum eros setores, ex te rio rizar-se  po r in fragoes as 

regras ju rid icas  e m orais, ficando  en tao  na area da pato log ia

9D U M A ZED IER , J o ff re -  op.c it.p .34

10D U M A ZED IER , Jo ffre  -  op .c it.p .35  e ss

11V er a lem  de D U M A ZED IER , Jo ffre  -  op.cit; LAFAR G U E, Paul -  op.cit. 

e H U IZ IN G A, Johan -  op.cit; os trabalhos  clos b ras ile iros  C H ALH O U B, 

S idney- T raba lho , Lar e Botequim : o co tid iano dos traba lhado res no Rio 

de Jane iro  da Belle  Epoque; 2a edigao. C am pinas-SP , Ed itora  da 

U N IC AM P, 2001 e M AG N AN I, Jose G u ilhe rm e  C antor -  Festa no 

Pedago -  C u ltura Popu lar e Laze r na c idade; 2a edigao; Sao Paulo; 

H U C ITE C /U nesp,1998. A lem  do trabalho  de W E R N E C K , C h ris tianne -  

Lazer, traba lho  e educagao: relagoes h istoricas, questoes 

con tem poraneas; Be lo Horizonte; ED. U F M G /C E LA R -D E F/U F M G , 2000.
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soc ia l” . Portanto , a partir dos anos 50 o que os pesqu isadores  do 

lazer p re tendiam  era faze r com  que as a tiv idades  lud icas 

pudessem  se r trans fo rm adas “urn fa to r de equ ilib rio , um m odo de 

supo rta r as d isc ip linas  e coe rgoes necessarias  a v ida soc ia l”12

M esm o as rup turas  m ais fo rtes  tendem , com  o passa r do 

tem po a serem  inco rpo radas  pela sociedade  de consum o. Um 

exem p lo  d isto  pode ser o uso de drogas que com egou com o um a 

d istragao ou um a busca de estag ios m enta is m a is c ria tivos  e hoje 

se insere no m undo da c rim ina lidade, com o um dos fa tores que 

m ais destro i a juve n tud e  do m undo in te iro .13

N as sociedades industria lizadas  de fe igdes  m odernas, 

surg idas desde o secu lo XVIII, es tabe leceu -se um a d iv isao m uito 

c lara  en tre  traba lho e lazer. E nquan to  nas soc iedades, ditas 

trad ic iona is , o faze r e o b rinca r (o hom o fab e r e o hom o ludens) 

nao se separavam , havendo sem pre  a poss ib ilidade  de m om en tos 

lud icos no deco rre r das ta re fas arduas, com o o p lan tar ou co lher 

os graos, nas soc iedades industria is esta  jungao  fo i aos poucos 

sendo cerceada em nom e da produtiv idade. O tem po  do traba lho 

dom inou p ra ticam ente todo o tem po  que o ser hum ano tinha 

d ispon ive l para si e isto o im possib ilitou  de p rog ram ar seu tem po 

livre com o bem o aprouvesse.

A s d ive rsoes, com o todas as dem ais a tiv idades  hum anas, 

foram , nas soc iedades indus tria lizadas, a lvo de regu lam entagao, 

de regu larizagao, de d isc ip lina rizagao e, in fe lizm ente , de 

d im inu igao, to rnando -se  um tem po  m in im o, no qual o traba lhado r 

teria  apenas o d ire ito  a um pequeno descanso com  o unico 

ob je tivo  de repara r as forgas para re to rnar a labuta do dia 

subsequente . D entro  da log ica cap ita lista  do m undo dito  m oderno, 

o tem po  vago ou d ispon ive l nao era conced ido  ao traba lhado r 

para brincar, a legra r-se  ou em briagar-se , m as sim  para, em  tese, 

repor as energ ias  gas tas no traba lho.

D entro  de um  con tex to  de exp lo ragao do traba lhado r, o 

lazer passou a se r en tendido  com o um a “dad iva ” dos pa troes ou 

dos “poderes  co ns titu ido s” (Estado, au toridades, governos,

12D U M A ZED IER , Jo ffre  -  op .c it.p .33

13M AR C ELLIN O , N e lson -  op .c it.p .52 -53
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prog ram adores soc ia is  ou o rgaos o fic ia is  de prom ogao cu ltu ra l). E 

com o “p resen te” ou “dad iva” este  deveria  ser bem  ap rove itado e 

u tilizado adequadam en te  pe los traba lhado res , conve rtidos  em 

c idadaos doce is a log ica do capita l.

Fe lizm ente , a m arca d istin tiva  de todas as soc iedades de 

c lasse e a presenga do con flito  en tre  d ife ren tes  pro je tos de vida, e 

nas soc iedades cap ita lis tas nao poderia  ser d ife ren te . Enquanto  

pa troes e au to ridades - que em  gera l sao seus po rta -vozes - 

buscavam  sub juga r os dem a is  g rupos socia is, regu lando -lhes 

todos os m om en tos  da vida util, estes, po r sua vez, ten tavam  a 

todo cus to  liberar-se  desta incom oda tutela, ex ig indo a lgo  que Ihes 

foi ap resen tado  desde  o in ic io  deste  tipo  de sociedade, com o 

sendo um a das benesses  cap ita listas: c d ire ito  ao ocio. Assim , 

quern m uito  traba lhasse  teria , urn dia, seu esforgo recom pensado 

com  o m erec ido  descanso ou na fo rm a  de fe rias  regu la res ou na 

fo rm a  de aposen tado ria  de fin itiva. O s traba lhado res  das prim eiras 

soc iedade indus tria is , logo en tenderam  que este era m ais urn 

engodo  da fo rm a cap ita lista  de produgao e buscaram  d ive rtir-se  

para a lem  das p rom essas  fu tu ras.

A ss im  sendo, as a tiv idades  d ive rs iona is em  um a 

soc iedade cap ita lis ta  nao sao e nem  podem  ser en tend idas com o 

dad ivas  dos poderes  cons titu idos, m as sim  com o d ire ito  de todos 

aque les que traba lham  -  e m esm o dos que nao traba lham  - um a 

vez  que e las sao, em  g rande parte, um  con trapon to  necessario  ao 

esforgo de cada dia e tam bem  um ganho de toda a soc iedade. 

A pesa r das cons tan tes ten ta tivas  de program agao de todas as 

a tiv idades  de lazer, em  qu a lque r sociedade  m in im am ente 

organ izada , podem  se r encontradas d iversoes co le tivas, com uns a 

todas as pessoas, m as que cada um a de las aprove ita  da m elhor 

m aneira  poss ive l, com  um resu ltado pessoal d ife renc iado e que 

pode a ting ir ind ices  bas tan te  satis fa torios.

Nas soc iedades m odernas, ou pos-m odernas, to rna-se 

quase im poss ive l nao re fle tir sob re  as in fluencias que sofrem  os 

ou tros setores da v ida hum ana com  base nas ques toes do lazer. 

Todav ia , a m aioria  dos es tudos sob re  o lazer: “ F requentem ente 

nao levam  em  consideragao as m odificagoes de term inadas pelo 

traba lho  e pe los d ife ren tes con textos socia is, a he terogene idade
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da sua es tru tu ra  e com o o laze r se ap resenta d ife ren tem en te  no 

cam po e na c ida de .” 14

1 .3  C A M P I N A  G R A N D E :  U M  E X E M P L O  D E  

D E S C O M P A S S O  E N T R E  D E S E N V O L V I M E N T O  

E C O N O M I C O  E  O P O R T U N I D A D E S  D E  L A Z E R

O exem p lo  que tom arem os a pa rtir daqu i e o da insergao 

da c idade de C am pina G rande, reg iao centra l do es tado da 

P ara iba, nas decadas de 1950 e 1960 do secu lo  XX, no m undo da 

d isputa  en tre  traba lho  e lazer. O peri'odo po r nos estudado nao 

pode se r con figu rado com o a lgo hom ogeneo, pois nao oco rreram  

grandes m udangas qua lita tivas  ou “ re vo luc iona rias” nas re lagoes 

soc ia is e na d is tribu igao da riqueza produzida na c idade. Se os 

anos 50 sao ap resen tados  pe los d iscu rsos  em itidos a epoca com o 

“a trasados” , porque a inda m uito  v incu lados ao se to r ag rico la  e 

com ercia l, os anos 60 se inserem  num  outro  con texto  d iscu rs ivo  

da c idade que pregava a indus tria lizagao, a d inam ic idade, o 

p rogresso e o desenvo lv im ento . D entro  deste  contexto , tan to  o 

m undo do traba lho  quanto  o m undo do laze r teriam  que ser 

reordenados.

C om o afirm a A G R A  do 6  (1996):

“ Neste m ov im ento  de produgao de sentidos  

hom ogeneos para o ser da c idade havia c ircuns tanc ias  

em  que se faz ia  necessario  exp lica r este quadro de 

fe lic idade. Em ta is  ocasioes  a respos ta  ind icava que a 

c idade estava passando de um estado ao outro, 

de ixando de se r um polo ag rico la  e com ercia l para se 

to rna r um centra  industria l. Com  isto se queria  a la rdea r 

que a m odern idade  estava se e fe tivando  a traves  da 

afirm agao, na c idade, das a tiv idades d inam icas, que

14D U M A ZE D IE R , Jo ffre  -  op.cit.p.21
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viriam  a subs titu ir a tiv idades antigas e ja  desvincu ladas  

da rea lidade cap ita lis ta  de en tao .” 5

E nquan to  no in icio dos anos 50 as p ra ticas  po lfticas 

es tavam  vo ltadas para o c lien te lism o  e a econom ia a inda subsistia  

c rescendo com  base na exportagao de a lgodao e agave, nos anos 

60 novas  praticas  soc io -cu ltu ra is  vao surg ir, o que pela sua 

propria  aparigao ja  denunciavam  a presenga de ou tros a tores 

soc ia is que nao apenas aque les  acos tum ados a con tro la r o poder 

econom ico  e p o lit ico .15 16 E m bora novas praticas cu ltu ra is e de lazer

15A G R A  DO 6 ,  A larcon -  O le ito  de Procusto; Joao  Pessoa; 1996 -  

M estrado em  Educagao -  U FPB .p.30

16SY LV E STR E, Josue - N ac iona lism o  e C o ronelism o : Fatos e 

Pe rsonagens da H isto ria  de C am pina G rande e da P a ra iba (1954 -1964); 

S enado Federal. C entro  G rafico ; 1988. O auto r ana lisa  as e le igoes de 

1955 e 1959. M ostrando as m udangas socio-poh'ticas que ocorreram  na 

cidade duran te  a decada de 50, e que se prolongariam  por toda a 

decada de 60. D iz ele: “O c resc im ento  do e le ito rado  urbano, a in fluencia  

dos m eios de com unicagao, o func ionam en to  das esco las supe rio res, o 

com ego em bora incip iente, do debate das ide ias nos com ic ios  e nos 

p rogram as rad io fon icos  d irig idos  pelas a las estudan tis  dos partidos 

po liticos, com egavam  a a lte ra r o voto do e le ito rado  cam p inense ” .

Por ou tro  lado, o exodo c rescente  de fa m ilias  de todo o in terio r 

nordestino em dem anda de C am pina G rande aduzia a m assa 

cam pinense um contingen te  e le ito ra l to ta lm en te  desv incu lado  das peias 

trad ic iona is  do corone lism o, m u ito em bora aum entasse a c lien te la  dos 

po liticos  fis io log icos .

A  com pos igao da C am ara em  1955 representava, sem  duvida um grande 

avango em  relagao as de 1947 e 1951. Nas duas ante rio res  p redom inava 

o e litism o  nas listas partida rias e a forga  do corone lism o  a tuante  de 

fo rm a  m ais ob je tiva  na zona rural do m unic ip io . Em 1955, o num ero de 

cand ida tos aum en tou , o e le ito r teve  m ais opgoes, consequen tem en te  o 

vo to  urbano m ais escla rec ido  m ais livre m arcou presenga e legendo 80%  

do tota l de vereadores , contra  50%  em 1951 e m enos de 30%  em  1947.” 

p.105

Ja para as e leigoes de 1959, o au to r in form a: “O c rescente  p rocesso de 

urbanizagao, o in tenso debate ideo log ico  da cam panha, a liberagao do 

e le itor em  deco rrenc ia  do desenvo lv im en to  cultural da com unidade , 

em purra ram  para as suplenc ias  quase todos os represen tan tes  do voto
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com o o teatro, que se organ iza  sem i-p ro fiss iona lm en te  e a 

te lev isao, que surge com o m ais um  m eio de info rm agao e 

d iversao, tenham  a ting ido m a io r am p litude nos anos 60, as 

praticas poh'ticas clienteh'sticas e exc luden tes con tinua ram  a 

existir. O que pode ser fac ilm en te  de tectado  nos d iscu rsos 

e le ito ra is vencedo res  nas e le igoes de 1959 para a P re fe itu ra17.

A o m esm o tem po  em  que a c idade progredia cu ltu ra l, 

educac iona l e socia lm ente , a econom ia e a po lftica oscilavam  

entre  duas  a lte rna tivas: um a conservadora , que procurava m anter 

a c idade v incu lada ao com erc io  agrario -exportador, e outra, que 

buscava a tre la-la  ao d iscurso  desenvo lv im entis ta  e industria lizan te  

proposto  por Jusce lino  K ub istchek e, posterio rm ente, po r Joao 

G oulart. Em duas oportun idades es tes dois pro je tos propostos 

pe las c lasses  dom inan tes  loca ls se d ig lad ia ram  nas urnas e nas 

ruas da c idade (nas e le igoes m un ic ipa ls  de 1959 e 1963) e em 

am bas, a postura que ap rec ia m ais “avangada" para a epoca, 

perdeu. Na prim eira , ja  no proprio  ple ito, no qual o c lien te lism o  e o 

pa terna lism o representado  pela figu ra  de S everino  C abra l levou a 

m e lhor sobre a proposta industria lizan te  de N ew ton R ique. E, no 

segundo  m om ento, quando  houve a ten ta tiva  de ag rega r-se  a 

po lftica naciona lis ta  das re fo rm as de base no governo de Joao 

G ou lart (1 961 -1964 )18, esta a lte rna tiva  po lftica fo i abortada,

dos curra is  e le ito ra is .” p.281 C ada vez m ais os corone is  iam perdendo o 

poder po litico , enquanto  os se tores urbanos cresc iam  e em polgavam  um 

outro  tipo  de e le ito rado  que, em bora a inda pudesse se r m an ipu lado  ou 

com prado, estava agora m ais conscien te  e/ou ex igente. “Com  a queda 

dos corone is, a C am ara de V e reado res  passava a te r um a presenga 

m arcante de com ponentes e le itos pelas c lasses m edias. Eram 

estudantes, advogados, p ro fessores e func iona rios . Os cand ida tos 

populares, no entanto, nao consegu iram  chega r a C am ara .” p.282.

17S Y LVE STR E, Josue, - op.cit. p. 282 e ss.

180  pre fe ito  New ton Rique, e le ito  em 1963, teve seu m anda to  cassado 

por in jungoes po liticas  loca is ju n to  aos chefes m ilita res do G o lpe  de 

1964, por te r dado apo io  as reform as de base propostas pelo p res idente  

Joao G oulart. N ew ton Rique, apesar de ser apo iado  pela Frente Popular 

C am pinense, fo rm ada  em  sua m aioria  por pessoas de esquerda e 

Ifderes do M NB (M ovim en to  N acionalista  B ras ile iro ), era um capita lista ,
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vo ltando -se  de certa  fo rm a  ao enquad ram en to  da ve lha po litica  

clienteli's tica, em bora  que em  novos m oldes, nao m ais 

pa terna lista, m as sobretudo fis io log ica .

Em C am p ina G rande, assim  com o em  todas as soc iedades 

v incu ladas a fo rm a  cap ita lis ta  de produgao, que se desenvo lve ram  

m uito, surg iram  ou se desenvo lve ram  novas  fo rm as ou 

opo rtun idades de lazer. Todav ia , nem  sem pre  o desenvo lv im ento  

econom ico  foi segu ido  pari passu po r ta is oportun idades, ou pelo 

m enos nao na proporgao que era dese jado  ou esperado  pelos 

m em bros  das d ife ren tes  c lasses sociais.

Em C am p ina G rande nos anos 60, a in te lectua lidade que 

escrev ia  para os jo rna is  loca is parecia d ive rg ir quan to  ao 

p rogresso da c idade e de ixava a c lara  im pressao que o tao 

decantado desenvo lv im en to  econom ico  nao era segu ido  no 

m esm o ritm o nos aspec tos soc iocu ltu ra is.

“A  febre  c lub ista nao parece ter s ido  doenga de que 

tenha  so frido  C am pina G rande. N um a cidade rica, de 

tan ta  gen te  d inam ica , era para have r c lubes soc ia is  da 

a ltura e ex tensao das outras  in ic ia tivas p rivadas que 

enriquecem  o patrim on io  cole tivo . O contrario  e o que se 

v inha verificando. Os c lubes  socia is desta c idade -  

fa lam os natura lm en te  de suas sedes, nao do esp frito  que 

os an im ava -  so encon travam  para le lo  de igual 

inexpress iv idade nos c inem as. Seria in te ressante a 

ana lise  dos fa to res  dete rm inan tes desse desin teresse 

pelos c lubes d ive rs iona is ...” 19

A qui seria  jus to  acrescen ta r que as reclam agoes do 

a rticu lis ta  nao se davam  com  o ob je tivo  de deneg rir ou 

desm ere ce r a im agem  da c idade ou de con trapo-la  a ou tras  m ais 

desenvo lv idas , m as sim  de ten ta r en tende r os m ecan ism os pelos

filho  do p ro p r ie ta ry  do Banco Industria l de C am pina G rande, o que 

tornava to ta lm en te  inve rossim el as acusagoes que Ihe fo ram  fo rm uladas  

de ser co rrup to  e subve rs ivo . Apud: SYLVESTFRE, Josue  -  op.cit.p . 282

19D iario da B o rbo rem a (citado a partir daqui com o D .B) -  14.01 .1962;p.7 

-  C o luna Rosa dos Ventos, de S ten io Lopes.
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quais as e lites da c idade pareciam  nao se in te ressa r po r um  dos 

seus proprios  s im bo los  de status, que seriam  os clubes.

O utros  d iscursos, m a is o tim istas e, poss ive lm en te  m ais 

ligados  as elites, nos dao um a outra  v isao  desta  m esm a realidade, 

na busca de ten ta r a firm ar o c resc im ento  econom ico  e das 

opo rtun idades de lazer.

“ D om ingo p rox im o passado nossos p rinc ipa is c lubes 

estiveram  em  testa ; uns com  m atinal, ou tros  com  

m atinee e tam bem  com  soiree. Foi um dia bem 

m ovim entado . C am pina esta cada vez m ais se 

eau ipa rando as c idades  ad ian ta da s . Ja podem os sem  

rece io recebe r turis tas , pois tem os locais apraz ive is  e 

convida tivos, com o o C am pinense, o Aquatico, 

C agadores, A lianga C lube, G resse, que, aos dom ingos  

o ferecem  horas ag radave is ao som  da boa m us ica  e 

am biente  acolhedor. Nas reun ifies  dangantes rea lizadas 

no dom ingo u ltim o  nestes sodah'cios ja  c itados d ific il 

d ize r qual a m ais an im ada e agradavel. T odas fo ram  por 

dem a is  satis fa torias. A ssim , nossa c idade o fe rece  a 

to d o s . um m undo socia l m oderno do qual podem os nos 

o rgu lha r.”20 (grifos nossos)

N estes do is d iscu rsos con trapos tos, m as que parecem  

conve rg ir para um a m esm a fo rm agao d iscu rs iva  de 

eng randec im en to  da c idade, o im portante  e pe rceber que parece 

haver nas soc iedades e nos hom ens um a sensagao de 

em pobrec im en to  quando  crescem  m ais rap ido as necessidades 

do que os m eios de sa tisfaze-las, a inda que este em pobrec im en to  

seja apenas aparente . A te  porque num a c idade ex istem  d ife ren tes  

tipos de hom ens, cada qual com  seus dese jos, sonhos, v isoes de 

m undo e perspectivas  de vida.

Se no in ic io  da decada de 60 ja  havia varios c lubes 

func ionando  e ou tros  sendo constru i'dos em  C am p ina G rande, 

con tinuava a haver essa sensagao de que nem  todos eram

20D.B -  23 .01 .1962;p .8  -  C oluna G LA D Y S  Inform a. -  N ote-se que esta 

co luna fo i escrita /pub licada  apenas nove d ias apos a outra e que a 

autora era a co lun is ta  socia l m ais fam osa da c idade a epoca.
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a tend idos  pelo desenvo lv im en to  econom ico . Ha sem pre  a 

cobranga, m esm o po r parte da in te lec tua lidade, de ou tros espagos 

nos qua is o povo pobre pudesse exe rce r seu d ire ito  ao vagar. 

C ontudo, as sugestdes  sob re  o que os m ais pobres deveriam  

faze r com  o seu tem po  d ispom ve l v inham  sem pre em baladas  

num a roupagem  educadora e d isc ip linado ra , e na fo rm a  de 

sugestoes  as au toridades  responsave is  pela o rgan izagao do lazer 

na c idade. A lgum as delas, va lidas  a te  o presente.

“O S PAIS DE F A M IL IA  P E R G U N TAM : Para onde vao as 

c riangas? Falta am b ien te  na c idade para a garo tada se 

d ivertir.

Para onde vao as criangas? Esta e a pergunta que cada 

pai e cada m ae de fam flia  fazem  entre  si as vespe ras de 

cada dom ingo. A lgum as dezenas de criangas, filhas  de 

associados  de duas entidades  recrea tivas  (C am pinense 

C lube e AA B B ) tern seus p lay-g rounds, os seus parques 

in fantis. M as e as ou tras?  Para onde poderao ir, aos 

dom ingos, as criangas do centra, cu jos pais nao sao 

socios desses c lubes? M ais que isto: Para onde vao as 

criangas, as pob res criangas do Jose P inhe iro, M onte 

C aste lo , L iberdade, Q uarenta  e de todos os ba irros  da 

c idade? Para O nde?

Para parte a lgum a. E a resposta.

Estara certo? C rem os que nao. T odas as criangas 

devem  possu ir esses  am bientes onde possam  

desenvo lve r nao apenas os pequenos corpos, 

necess itados de m ov im entos, com o faze r a espontanea 

m ov im entagao dos  sentim en tos de soc iab ilidade ”21

21D.B -  16 .01.1962 .p.8- A pe sa r deste d iscu rso  p reocupado com  as 

criangas se r sem pre recorren te  desde os anos 50, e a partir de 1962, 

com  o c resc im ento  da de linquencia  in fan til que e le  vai sendo m ais 

d ivu lgado, tendo  s ido inc lus ive  criada um a po lic ia  m irim  para dar 

com bate  aos m enores  in fra tores  que, sem  m aiores  opo rtun idades de 

lazer, acabavam  por ade rir ao crim e, p raticando pequenos fu rtos nas 

lo jas do C entro.
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A lem  da preocupagao do articu lis ta  com  a saude m ental, 

fis ica  e social das criangas, o seu apelo  em ocionado evidencia 

a lgo  m ais: a carenc ia  de equ ipam en tos de lazer para as c lasses 

soc ia is m ais pobres. O que nao que r d ize r que estas c lasses nao 

inventassem  suas proprias  p raticas  d ive rs iona is , com o 

p re tendem os m ostra r posterio rm ente. Porem , o d iscurso  de 

dem ocra tizagao dos m eios de acesso ao laze r to rnava -se  aqui 

um a fa lac ia  tao grande quanto  aque la  do desenvo lv im en to  

econom ico  equ ita tivo para todos.

A pesa r de aparentem ente  haver esta  p reocupagao com  as 

criangas e pessoas  m ais pobres a fo rm a  com o fo ram  sendo 

criados  e estru tu rados os c lubes de C am p ina G rande de ixa claro 

que du ran te  m uito  tem po  esses tiveram  a fungao de e litiza r e 

h ie rarqu izar cada vez  m ais os d ife ren tes se tores  da soc iedade 

cam pinense . O s m esm os eram  fo rm ados po r pessoas de 

d ife ren tes setores  p ro fiss iona is  (m ed icos , bancarios, o fic ia is do 

exercito, etc), o que d ificu ltava  sob rem ane ira  a en trada de ou tras 

pessoas, a nao ser em opo rtun idades especia is, com o o C arnava l. 

A ssim , m esm o correndo o risco de a firm ar o obvio e p reciso 

conco rda r com  D U M A ZE D IE R  quando este inform a que: “ ...em 

qu a lque r soc iedade, po r m ais indus tria lizada  que seja, o 

c resc im ento  do lazer esta longe...de  ser igual em  todas  as 

cam adas da soc iedade ” . 22

C am p ina G rande, en tre  o fina l da decada de 50 e in ic io  da 

de 60 ja  possuia  sete c inem as, do is auditorios  de radios, dois 

g rem ios  literarios, a lguns g rupos  espa rsos de tea tro  e nove clubes 

d ive rs iona is , a lem  de um  con jun to  de bares, forros , cabares, 

p ros tibu los  que se espa lhavam  pe las im ed iagbes do C en tro  e por 

a lguns  ba irros  m ais populosos. Todav ia , estes u ltim os quatro  tipos 

de estabe lec im en tos  nao en travam  nas es ta tis ticas  o fic ia is e nem 

nos in fo rm es tu r is ticos  sobre os loca is de d ive rsao que a c idade 

o ferec ia . Sem  fa la r da reg iao Fe ira23, na qual cantadores,

22D U M A ZE D IE R , Jo ffre  -  op .cit;p .26

23Sobre a fe ira  de C am pina G rande ve r D.B -  13.02.58 p.8 e 4/b, um 

longo re lato sobre a Feira de C am pina G rande no fina l da decada de 50. 

A lem  da pega de Lourdes R am alho -  A  FEIRA, pub licada na C o letanea:
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v io le iros , em bolado res  de coco e co rde lis tas praticavam  sua arte, 

em inen tem en te  popu la r e d ive rtiam  o povo. A pesa r de a inda nao 

te r g randes un iversidades, tea tros e b ib lio tecas C am p ina ja  se 

destacava no cena rio  no rdes tino  e naciona l com o  um a c idade de 

grande potencia l cu ltura l. C ontudo, as oportun idades de lazer 

a inda eram  m uito  restritas.

1 .4  I N F L U E N C E S  M U T U A S  E N T R E  

T R A B A L H O  E  L A Z E R

C om o ja  a firm am os anterio rm ente, nem sem pre traba lho  e 

lazer fo ram  te rm os an tagon icos . O s autores  que estudam  o lazer 

se d iv idem  em  duas corren tes , em bora nao exc luden tes. A lguns 

cons ide ram  que se os hom ens sem pre  traba lharam , tam bem  

paravam  de traba lhar, ex istindo assim  urn tem po do nao-traba lho, 

e que esse tem po  seria  ocupado  po r a tiv idades  de lazer, m esm o 

nas cham adas soc iedades trad ic iona is . Para ou tros, o lazer, 

enquanto  fo rm a de o rgan iza r e p rog ram ar o tem po  livre dos 

traba lhado res  so surge com  as soc iedades u rbano-indus tria is , 

com  sua en fase na d iv isao  do tem po  de trabalho.

“E nquan to  a prim eira  (co rren te) aborda a ‘necessidade de 

laze r’, sem pre presen te ,...a  segunda se detem  nas carac teris ticas  

que essa assum e na sociedade  m oderna ” . Em a lguns tipos de 

organ izagao socia l o que se pe rcebe "e o nao iso lam ento  das 

a tiv idades  ob riga torias  das lud icas, o que de m odo a lgum  s ign ifica  

a nao exis tenc ia  do lud ico .”24

A  pa rtir da industria lizagao e dos processos de 

urban izagao, que oco rreram  de fo rm a d ife renciada em  varias 

partes do m undo, se estabe leceu um a luta en tre  as c lasses 

soc ia is pela ap ropriagao do tem po  livre. E nquanto os

Tea tro  N ordestino  -c inco  pegas para encenar; s/d e s/l e a inda PE R E IR A  

JR. Franc isco  - A  Feira de C am pina G rande; JP; Ed itora  U n iversitaria ; 

1977.

24MARCEL.LINO, N e lson -  op .cit.p .54
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em pregado res  lutavam  para m an te r os traba lhado res  presos ao 

m undo do traba lho , estes  ba ta lhavam  para libe rar-se  de le  e, se 

poss ive l, desenvo lve r a tiv idades  m ais prazerosas. Este conflito, 

ou parte dele, em bora  possa pa rece r o m ais tenue  nas re lagoes 

de c lasse, pode se cons titu ir num  dos m ais im portantes  e ate 

m esm o vio len tos , po is e a traves  da liberagao do H om em  das 

a tiv idades  desgastan tes  do traba lho  que ele pode usa r seu tem po 

d ispon ive l para pensa r e m udar seu cotid iano, desenvo lvendo, 

assim , a sua sub je tiv idade e ou tras sensib ilidades.

D esta fo rm a, a luta po r m ais tem po para o lazer e tao 

im portan te  quanto  a luta por m ais a lim ento, em bora um a nao deva 

exc lu ir a outra. A  produgao do lazer ou das opo rtun idades de 

d iversao e fru to  de urn constan te  em ba te  social. C om o afirm a 

D U M A ZE D IER : “A  produgao do lazer nao e ...au tom a tica . O 

aum en to  do tem po  livre e a d im inu igao do tem po  de traba lho  sao 

com ponentes de van tagens soc ia is que resultam  de uma 

incessante luta en tre  inte resses opos tos .” 25

E ntend ida com o urn dos com ponentes essenc ia is  da 

cham ada luta de c lasses presente em  d ife ren tes  soc iedades, a 

oposigao en tre  lazer e traba lho nos m ostra que es tuda r as fo rm as 

de d ive rtir-se  e, ao m esm o tem po, es tuda r as fo rm as de traba lhar, 

m as p rincipa lm ente , de en con tra r fo rm as de libe rar-se  do traba lho. 

S om ente a luta entre pro je tos de sociedade  d ife ren tes pode 

es tabe lece r se tal soc iedade esta ou nao in teressada na criagao 

de novas opo rtun idades de lazer ou se o traba lho ocupa todo o 

seu tem po, nao sob rando quase nenhum a d isponib ilidade para as 

pessoas  d ive rtirem -se. “O aum en to  do lazer depende, pois, 

tam bem , da in fluencia  das fo rgas soc ia is do m om en to ” .26

O m odelo cap ita lis ta  de o rgan iza r o m undo, que sabe 

produz ir m uito, m as nao se inte ressa em  d is tribu ir equan im em en te  

a riqueza produzida, pode te r do is resu ltados . A m bos perversos: 

ou joga  os ind iv iduos  num a oc ios idade forgada pe lo desem prego  

ou, po r ou tro  lado, os insere num  m undo de traba lho  de ta l fo rm a

25D U M A ZED IER , J o ff re -  op.c it.p .53

26ldem ,ib idem .
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sufocan te , que os im poss ib ilita  de pa rtic ipa r de qua lqu e r a tiv idade 

g ra tifican te  e criativa.

A ss im  sendo, a nogao de d iversao popu la r e pe rigosa para 

as c lasses  que se cons ideram  dom inan tes  porque rem ete 

necessariam en te  a nogao de liberdade, pois p ressupoe que este 

se ja o un ico m om en to  em que os traba lhado res  tern para dec id ir o 

que faze r de suas v idas longe do m undo da produgao. A ssim , a 

nogao de lazer, c riada dentro  da sociedade  u rbano-industria l, tem  

a fungao ou papel de te n ta r con tro la r estas m anifestagoes 

espontaneas dos traba lhado res. Portanto, quanto  m ais 

p rogram ado fo r o lazer, m ais facil sera o con tro le  que se podera 

exe rce r sob re  os hom ens com uns. IE quan to  m ais tem po 

d ispom vel este hom em  o rd ina rio  ob tive r m ais transto rnos  ele 

podera cau sa r a produgao cap ita lista , po is ate m esm o a sua 

inoperanc ia  depoe contra  a log ica de que so m erece se r fe liz 

aque le  que traba lha . A ssim , lazer e d ive rsao se opoem , enquanto 

conce itos , em bora  na pratica  possam  ser cons ide rados  s inonim os, 

sendo esta  urn a tribu to  daque le.

O lazer, en tend ido  com o um a pratica  cond ic ionada  pelo 

desenvo lv im en to  industria l das soc iedades, traz cons igo  a lguns 

va lo res  proprios  do cap ita lism o, ta is com o o “bom  uso” do tem po; 

o nao de spe rd ic io  das horas; o resu ltado produtivo  de toda e 

qua lque r a tiv idade que se es te ja  fazendo; a re levancia social da 

a tiv idade e, po r fim , a preservagao da vida e do pa trim on io  de 

seus pratican tes.

Q uando os hom ens de ixaram  de ter as a tiv idades  lud icas 

assoc iadas ao traba lho , e les prec isaram  ou fo ram  forgados a 

inco rpo ra r novos va lo res e a usa r o seu tem po o rdenadam en te , 

d iv id indo -o  en tre  traba lho  e fo lga, en tre  labuta e fo lga. Mas, 

apesa r do esforgo em  enquad rar todos  os ind iv iduos , nem  sem pre 

esses novos com portam en tos  se inte rio rizavam  au tom a ticam ente , 

pois as m en ta lidades27 co le tivas  dem oram  m u ito  a inco rpo ra r 

certas  novidades.

27Sobre o conce ito  de M enta lidades ver: VO LV ELLE , M ichel -  Ideologia 

e M enta lidades; SP; B rasiliense; 1987 e LeG O FF, Jacques - “As
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“No caso da sociedade  b rasile ira ...e  a partir do m om ento 

que m arca a transigao do estag io  trad ic iona l para o 

m oderno que se verifica  um a ruptura entre  a v ida com o 

um todo e o lazer, fazendo  com  que este adquira  

s ign ificagao p rop ria .” 28

C om o a am pliagao das fo rm as e do tem po de laze r e -  ou 

deveria  ser -  d ire tam en te  propo rc ional ao desenvo lv im ento  

econom ico  da soc iedade era de se espe ra r que num a c idade 

com o C am p ina G rande, que seus in te lectua is  e governantes  

nom eavam  com o m oderna e progressista  desde pelo m enos os 

anos 1920, estas opo rtun idades tivessem  aum en tado 

sobrem ane ira . Todavia , o que acontec ia no fina l da decada de 60 

era que a c idade ja  com egava a ap rese n ta r os p rim eiros s ina is  de 

esgo tam en to  econom ico  e viv ia das g lo rias  do passado recente 

(anos 20, 30 e 40), sem  consegu ir, no en tan to, am p lia r seu se to r 

indus tria l.29

m enta lidades: U m a H isto ria  a m b ig ua ” in: H is to ria :N ovos  O bjetos; RJ; 

E d.Franc isco  A lves ;1988 .

28M AR C ELL IN O , N e ls o n -o p .c it.p .5 4

29Em artigo  pub licado no D iario  da Bo rbo rem a , no dia 13.06.62;p.4, o 

a rticu lista  Juarez Barreto a firm ava que: “A pe sa r de d ispor em  sua area 

de in fluencia  econom ica  de m aterias p rim as em abundancia, C am pina 

G rande, ate hoje a inda nao consegu iu  im por-se  com o centra  industria l. 

C u lpava -se  ate pouco tem po  a fa lta de incentivos  dos organ ism os 

gove rnam enta is, bem  com o a fa lta de agua e ene rg ia  e letrica . Porem , 

agora que a c idade d ispoe de agua e ene rg ia  com  a S U D E N E pronta a 

apo ia r qua lque r in ic ia tiva  seria  e honesta , no sentido da industria lizagao 

da regiao, ficam os rea lm ente surpresos com  o pouco in te resse das 

nossas  c lasses conse rvado ras  e dos grupos finance iros  locais para o 

estabe lecim en to  da estru tu ra  industria l da nossa c idade, sem  o que a 

v ita lidade da nossa atual fase de expansao, toda ela baseada na 

trad igao de ‘cen tra  com erc ia l’ so lidam en te  es tabe lec ida  a traves  de seu 

papel de ‘c idade con ta to ’ , tende ra num  fu tu ro  p roxim o a enfraquecer, 

num  desequih'brio econom ico , o que a levara para o c ic lo  das cham adas 

‘c idades m arg ina is ’ ...Os responsaveis pelo nosso desenvo lv im ento , 

devem  a tende r o quanto antes, para a im periosa necess idade de 

rum arm os para a fase de industria lizagao, num  program a de agao
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N esse contexto , os d ive rtim en tos  espontaneos, se nao 

d im inu iram  passaram  po r um processo de confinam ento , exc lusao 

e separagao das d ife ren tes  c lasses socia is. O C arnava l e m esm o 

a lguns desfiles  c iv icos  passaram  a ser red irec ionados para 

espagos fechados ou para espagos de lim itados pela propria  

geogra fia  da c idade, de ixando o C en tro  e trans fe rindo -se  para os 

bairros. Se po r um lado isto ind ica um cresc im ento  populac iona l 

de certas a reas  da c idade (com o os ba irros de Jose P inhe iro, 

L iberdade e Bodocongo), po r ou tro  de rnonstra  a real separagao 

das pessoas que ate o in ic io  dos anos 1950 eram  tidas, pelo 

m enos nos d iscu rsos dos in te lec tua is, com o um  un ico e m esm o 

p o v o .

Em C am p ina G rande, com o em  quase todas as c idades  de 

porte m edio do B ras il30, nao havia nenhum a associagao ou 

entidade que re iv ind icasse m elhorias nas cond igoes de lazer e 

d im inu igao das horas de traba lho . A lem  dos b locos  carnava lescos 

e dos g rupos de am igos  que se reun iam  nos c lubes e cabares  da 

c idade, nao havia um a luta s is tem atica  po r opo rtun idades de 

d ivertir-se .

O s s ind ica tos de traba lhado res  e m esm os os com bativos  

partidos de esquerda da epoca estavaim m ais in te ressados nas 

d isputas  po litico -pa rtida rias, nao sendo  o lazer um  assunto  de 

re levan te  in te resse para eles. A p esa r de nos anos 1940 a 

leg islagao traba lh is ta  b ras ile ira  ja  es ta r quase toda de fin ida 

(sa lario  m in im o; fe rias rem uneradas, descanso  sem ana l 

obriga torio , etc), a luta dos s ind ica tos e partidos a inda era pela 

observanc ia dos d ire itos  m ais basicos dos traba lhado res, sendo 

que um de les era o d ire ito  a fo lga  sem ana l rem unerada. Nao

basica, coo rdenado e efic iente, a fim  de que a c idade nao venha no 

fu tu ro  a sentir as consequenc ias  desas trosas de um a fa lta  de prev isao a 

longo prazo ” . Cf. in :D .B  -  13.06.62;p.4.

30P odem os a firm ar que ja  naquela epoca C am pina G rande, poderia  ser 

cons ide rada de porte m edio, pois para os padroes estabe lecidos pelo 

IBG E para os anos de 1960, porte  m ed io seriam  as c idades com  m ais de 

100.000 hab itan tes  e pelo C enso de 1960, pub licado em  1961, a c idade 

ja  possu ia  116.000 hab itantes.
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havia, porem  nenhum a preocupagao s is tem atica  com  a criagao de 

opo rtun idades de lazer ope ra rio  ou popular.

Os grem ios  lite ra rios e es tudantis  a inda prom oviam  festas, 

desfiles  e saraus  lite ra rios m as quase sem pre som ente para seus 

assoc iados, nao tendo cond ig fies ou d isposigao de a te nde r a 

m assa popu la r que nao podia pa rtic ipa r destas  pequenas reun ifies  

ou eventos restritos.

C ontudo, os traba lhado res  e o povo em  gera l nao se 

con fo rm avam  m uito  fac ilm en te  com  as poucas opgfies que Ihes 

eram  destinadas  e c riavam  ou tras a tiv idades nao regu ladas  e 

regulam en tadas pe las au toridades e p lane jadores socia is. Assim , 

e ram  organ izados p ique-n iques, passeios para as pra ias  da 

cap ita l; pequenas casas eram  trans fo rm adas em  cassinos ou 

“casas de jo g a tin a ” , com o denom inava , pe jo ra tivam ente, na epoca 

a im prensa e a Igreja locais. A lem , e claro , da frequenc ia  

constan te  de hom ens aos cabares  e casas de prostitu igao nas 

ruas m ais “e rm as” ou “d isc re tas” do C en tro  e ate m esm o dos 

ba irros. Um a m ateria  publicada no jo rna l O Momento, de 1950, 

nos da um a im agem  ap rox im ada do que ocorria  na c idade em 

te rm os de d ive rsao popular.

“Sabe-se  que o jo go  ja m a is  deixou de exis tir na Para iba. 

Em todas  as c idades funcionam  casas de jo gos  sob os 

o lhares das au to ridades  po lic ia is. N enhum a m edida para 

reprim ir o abuso fo i tom ada ate agora.

No entanto, o que se esta verificando no bairro de Jose 

P inhe iro, nesta c idade, e um escanda lo  tao aberrante 

que nao pode m ais continuar. Em plena via pub lica 

barracas de jo gos  de azar func ionando  livrem ente , 

chegando ate m esm o a congestiona r o trans ito . Aos 

dom ingos, p rinc ipa lm ente , e com  d ificu ldade que se 

consegue tran s ita r  pela rua A m aro  C outinho e travessa 

C asim iro de A breu. E nao som ente  o jo go  tom a conta do 

bairro de Jose P inhe iro, o ferecendo  um panoram a 

deso lado r aos nossos o lhos. T am bem  casas  suspe itas
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prom ovem  dangas, conve rg indo  para aquele bairro 

fam ilia r, m ulhe res de v ida facil -  ‘as bo rbo le tas .’” 31

C om o podem os perceber, qu a lque r a tiv idade prom ovida  

pelos popu la res  que nao se enquad rasse  dentro  dos pa ram etros 

tidos com o validos, era considerada com o “suspeita” e pass ive l de 

punigao pe las au toridades  constitu idas , nao sendo encarada 

com o lazer leg itim o.

1 .5  0  L A Z E R  C O M O  M A I S  U M A  A T I V I D A D E

O C U P A C I O N A L

C on fo rm e ja  exposto  acim a, traba lho e laze r conce itos 

apenas aparentem en te  con trapos tos, na verdade sao necessarios 

urn ao outro  a te com o jus tifica tiva  socia l. A ssim  sendo, repouso ou 

distragao, passam  a ser v is tos  com o urn tem po va lo rizado  em  que 

o traba lho  es ta fan te  ou desgastan te  nao tern lugar. D en tro  da 

log ica libera l cap ita lista , todo ser hum ano deve ocupar-se , po is se 

o ind iv iduo  nao traba lha , po r desem prego  ou s im p les preguiga, o 

tem po  de lazer pode to rna r-se  am b iguo , de ixando de se r uma 

“sad ia restauragao da forga de tra ba lh o ” para conve rte r-se  em  urn 

“gos to  pela oc ios idade e inagao” .32

Urn outro  aspecto  im portan te  na ob tengao de urn tem po 

para o repouso, para a d ive rsao ou para a fo rm agao da 

sub je tiv idade, e que este  se torne um  va lo r em  si m esm o, 

es tim u lando o gosto  pela contem p lagao, o que poderia  equ ilib ra r 

os va lo res  dom inan tes  num  secu lo  m arcado pela agao.33 Num a 

sociedade, com o a cam pinense, que d iz  so pensa r em  traba lho 

ou que o de term ina com o seu va lo r m aior, o lazer tam bem  e v isto 

com o m ais um a a tiv idade de agao, sob rando ass im  pouco tem po 

para a contem plagao.

No d iscu rso  desenvo lv im entis ta  dos anos de 1950 que era 

gestado na cap ita l federa l (R io de Jane iro ) e na cap ita l industria l

31Jorna l O M om ento, C am pina G rande - 05 .11 .1950;p.2

32D U M A Z E D IE R ,Jo ffre  -  op .c it.p .104

33ldem  ibidem ; p.105
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(Sao Pau lo ) nao haveria  tem po  para o ocio. T odos os espagos 

livres dos traba lhado res  tinham  que ser usados de fo rm a 

“p rodu tiva” . O esporte , as fes tas, as com em oragoes do 1° de Maio 

e dem a is  des files ci'vicos eram  pensados para ocupa r o tem po 

livre dos traba lhado res. Nao se podia de ixa r o ocio  prazeroso e 

engrandecedo r, ser con tam inado  pe lo oc io  apenas con tem p la tivo , 

nem  a lass idao re laxante trans fo rm ar-se  num a preguiga 

censurave l.

Toda esta program agao, contudo, acabaria  po r expor aos 

traba lhado res  as suas pess im as condigoes de traba lho e o fa to  de 

que havia um a ten ta tiva  de contro le  s is tem atico  sobre as suas 

d ive rsoes espon taneas. O s traba lhado res  eram  es tim ulados  a 

pa rtic ipa r dos eventos  propos tos pe las au toridades  ou em presas , 

m as apenas com o espectadores. A qu i se co loca  m ais um a vez a 

ques tao da a tiv idade ou passiv idade, da produgao ou apenas da 

recepgao do lazer.

S egundo  D um azed ie r “a partic ipagao num espe tacu lo  de 

qu a lque r tipo  sera sem pre passiva, quer se ja urn espe tacu lo  

esportivo , de tea tro  ou de c inem a” . Todavia , com ple ta  ele “ ...a 

a tiv idade de lazer em  si m esm a nao e passiva ou ativa, m as o 

sera pela a titude que o ind iv iduo  assum ir com  re lagao as 

a tiv idades  decorren tes  do proprio  laze r.”34 Som os levados a 

con co rda r com  estas co locagoes, pois en tendem os que os 

indivi'duos nao consom em  passivam ente as a tiv idades  que Ihes 

sao propostas, m as sim  que e les as program am , re inventam , 

red im ensionam  e ate m esm o as negam  -  ate m esm o se fazendo  

presen tes  em de term inados eventos para os qua is nao foram  

conv idados -  o que po r si so ja  e um protesto, nem  sem pre 

pe rceb ido  com o tal pe las au to -in titu ladas  c lasses dom inantes.

Nem  sem pre os indivi'duos partic ipam  dos eventos  com o 

m eros espectadores. Ha quase sem pre “um a partic ipagao 

conscien te  e vo luntaria  na v ida soc ia l” da com unidade . N ao se 

tra ta, portanto, de um a “adaptagao con form ista  as norm as 

cu ltura is do m eio social, m as a partic ipagao acom panhada do 

desejo  de assum ir em  todos os ni'veis, um  grau variave l de

34D U M A ZE D IE R , J o ff re -  op .c it.p .256/257
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responsab ilidade na v ida de um grupo, de um a c lasse e de uma 

sociedade, sem pre de term inada por todos  e les.”35

N este tipo  de a tiv idade podem  se r inc lu idas m anifestagoes 

com o o C arnava l, os desfiles c i'v ico-patrio ticos e as p rocissoes da 

S em ana Santa, pois apesa r de serem  tem poraries, dem andam  

um a organ izagao previa e grupa l.

A  ob tengao de m ais tem po  para as d ive rsoes a lem  de 

eventos  e equ ipam en tos que poss ib ilitem  a pratica deste, e 

im portan te  porque gera nos ind iv iduos  d ife ren tes tipos  de atitudes, 

desde a con tem p lagao  passiva ate a reconstrugao criativa de ta is 

a tividades. A firm a tivas  do tipo : “os traba lhado res  nao devem  te r 

m ais tem po livre porque e les irao tom ar cachaga ou jog a r fu te bo l!” , 

a lem  de serem  extrem am en te  p reconce ituosas, parecem  

reconhecer, a contrape lo, que a sociedade  cap ita lista  nao o ferece 

ou tras  opo rtun idades de fo rm agao e que, ao nega r aos 

traba lhado res  este tem po  mi'nimo de nao-ocupagao o que se esta 

p ropondo e sua exp loragao m axim a no m undo do em prego  ou a 

sua m arg ina lizagao m axim a, no m undo do desem prego.

1 .6  C O N C L U I N D O

C om o ja  sa lien tam os, nos anos 1950 e 1960 p rocurava-se 

nao fa la r em  desem prego  e havia toda um a ideolog ia  de 

va lo rizagao do traba lho  e do traba lhado r. Ta l ideo log ia ja  havia 

s ido hab ilm en te  d issem inada  entre  as cam adas popu la res e 

reforgada pe los m eios de com unicagao. N aque les anos, em  que 

se propagava o desenvo lv im en to  e o naciona lism o, o que m ais se 

ouvia e lia era a a firm agao de que sem  um a ocupagao os 

traba lhado res  bras ile iros nao ob teriam  nada daqu ilo  que ja  era 

com um  para os traba lhado res  dos pa ises industria lizados  e 

desenvo lv idos . Bens com o carro, te lev isao, ge lade ira , fogoes, 

roupas  da m oda, sapatos, asp iradores , ba tede iras, etc, faziam  

parte das cam panhas loca is e naciona is .36 A lem  e claro , da

35D U M A Z E D IE R ,Jo ffre  -  op.cit. p.257

36lnum eros anunc ios pub licados no D iario  da Bo rbo rem a no pe riodo  de 

1957 e1969 trazem  os apa re lhos e le trodom esticos com o os ob je tos  a
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denom inagao de cidadao, pois so seria  considerado com o tal 

quern traba lhasse  e se ap resentasse  com o cum prido r de suas 

ob rigagoes socia is.

C om o se pode ver, os conce itos  abstra tos de traba lho  e 

c idadan ia  se com ple tavam  para se con trap o r ao oc io e a 

m arg ina lidade. N enhum  tipo  de lazer des in teressado poderia  ser 

ace ito , pois seria  considerado com o “ im produ tivo ” e ge rado r de 

condutas desviantes. M ais um a vez  o pensam en to  cap ita lista  

liberal ten tava de te rm ina r o que era bom  para os traba lhado res . 

C ontudo, os se to res populares sem pre o fe rece ram  respostas aos 

doutrinado res soc ia is e aos o rgan izado res  tecn icos , c riando  suas 

proprias fo rm as de d ive rtir-se  ou m esm o de fica r ocioso, negando 

assim  a log ica do traba lho  cap ita lis ta  que ins iste sobre a 

necess idade de produz ir m u ito  para ser consum ido por poucos.

Se a soc iedade industria l consegu iu  es tabe lece r um 

con junto  de regras norteado ras dos com portam en tos  hum anos no 

m undo do traba lho , quando  ten tou  im por estas m esm as regras ao 

m undo das d iversoes, nem  sem pre ob teve o m esm o sucesso, 

dadas  as res is tenc ias o fe rec idas pe los e te rnos  “desv ian tes” . Sao 

estes e te rnos desvian tes  que con tinuam  a hab ita r tam bem  as 

c idades e a re ivind icar, apenas com  sua presenga, m ais espago 

para a  lazer e para o nao -traba lho nos m o ldes cap ita listas. Estas 

ques toes que pesqu isam os para os anos de 1950 e 1960, 

con tinuam  extrem am en te  presen te  na C am p ina G rande do secu lo 

XXI e con tinuam  a exig ir respos tas c ria tivas das au toridades e dos 

populares . Hoje a dem anda po r laze r e tem po livre para d ive rtir-se  

e um a constan te  e a tendenc ia  e sem pre  aum en ta r a m edida que 

aum en tam  as ten ta tivas  de exp lo ragao cap ita lis ta  sobre o m undo 

do traba lho . A s fo rm as de enca ra r o traba lho  no m undo cap ita lista , 

de fo rm a  cada vez m ais d ifusa e cada vez  m ais a tribu indo aos 

p roprios traba lhado res  as fo rm as de ge rir  sua ativ idade, dando -lhe

serem  dese jados por hom ens e m ulhe res de todo o pais. No dia das 

m aes de 1962 ha um a cam panha pub lic ita ria  com parando  a m ulhe r 

m oderna com  a B ranca de Neve, que teria  nos e le trodom esticos  os seus 

anoes a judan tes  de ixando -a livre  das ta re fas  estafantes. D.B -  C am pina 

G rande, 09 .05 .1962; p.4/5
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a im pressao de liberdade e de liberagao para ap rove ita r este 

tem po  com o bem  Ihes ap rouve r sao ques toes postas para todos 

os hab itan tes  das cidades, se jam  e las de porte m edio ou nao. A  

ques tao que fica  para o debate  e: C om o os hab itan tes das 

pequenas e m edias  c idades podem  re lac iona r traba lho  e lazer, 

usu fru indo das brechas que o cap ita lism o  perm ite  e c riando 

espagos de soc iab ilidades  proprios?  Esta e um a ques tao para 

fu turos debates.

F O N T E S
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C A P I T U L O  2

C A M P O  G R A N D E ,  M S :

D E  U M  P A S S A D O  R U R A L  A O  I M A G I N A R I O  

D E  U M A  C A P I T A L  " M O D E R N A "

Lenita M aria R odrigues C a lado

Este traba lho  adota com o ob je to  de re flexao as percepgoes 

adv indas dos pro je tos  con tem poraneos para a c idade de C am po 

G rande, e labo rados pe los orgaos m unic ipa is dando  en fase aos 

dados h isto ricos  da c idade, m as ao mesnrio tem po, representando 

o fu turo  pre tendido  no im ag inario : um a cap ita l “m oderna ” . Busca- 

se com preende r a construgao do passado, bas icam en te  rural, e 

com o o im ag inario  de “m odern idade ” se desenvo lveu, m esclando 

conce itos  que se ap resentam  nos projetos, m as m uito 

a firm ativam en te , no co tid iano da populagao. Para tal, faz-se 

necessario  conhece r a lguns eventos da h isto ria  de C am po 

G rande, cap ita l de M ato G rosso do Sul, ape lidada de C idade 

M orena po r causa da cor ave rm e lhada do solo da regiao.

De aco rdo com  reg istros  de m em oria listas, a h isto ria  de 

C am po G rande in ic iou -se  em  1872 quando  Jose A nton io  Pereira, 

sa indo de M inas G erais, faz  a prim e ira  v iagem  a reg iao de Mato 

G rosso. “ No ano seguin te  parte a com itiva  dos Pere ira em 

regresso a M onte A legre, para busca r o restante da fam flia  e 

ou tros  in te ressados” (G AR D IN , 1999, p.51). Dois anos  m ais tarde, 

em  1875, Jose A nton io  Pere ira  vo ltou a reg iao insta lando-se , 

jun ta m e n te  com  fam ilia res e am igos, na porgao de terra loca lizada 

na con fluenc ia  dos a tua is corregos  P rosa e Segredo, o rgan izando, 

a pa rtir de entao, o que passaria  a ser co rihecido  com o “A rra ia l de 

S anto A nton io  de C am po G ra nde ” (R O D R IG U E S , 1980).

Na v irada do secu lo  X IX  para o XX, m ais prec isam ente 

pela R eso lugao n° 225, de 26 de agosto  de 1899, fo i criada a V ila 

de C am po G rande (G AR D IN , 1999), de fin itivam ente  enquadrada, 

em  1902, na catego ria  de m un ic ip io  reg ido por um a adm in istragao
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publica propria , encabegada po r F ranc isco M estre  nom eado seu 

prim e iro  In tendente (C O STA, 1999). D esse m om en to  em  diante, 

e fe tivou -se  todo urn processo norm ativo , que seguiu o m ode lo  de 

transfo rm agoes oco rridas nos cen tros  urbanos m undia is 

(B E N JAM IN , 1985), m a teria lizado na e laboragao do C od igo de 

P osturas de 1905 (O L IV E IR A  NETO , 2005), p rom u lgado pela 

C am ara  M unicipa l, e nos pro je tos  de p lan ificagao urbana, a 

exem plo  do ap resentado em  1909, pelo engenhe iro  N ilo Javari 

Barem , ap rovado pela C am ara do m un ic ip io  em  18 de junho  

daque le  ano.

Em  1911, ano em  que foi e levado a ca tego ria  de sede de 

com arca, o m un ic ip io  con tava entao  com  50 casas e com  a 

presenga da guarn igao m ilita r (C O STA, 1999). N esse m esm o 

periodo, chegaram  a C am po G rande, os traba lhado res 

encarregados da construgao da E strada de Ferro N oroes te  do 

Brasil, reg is trando -se  a prim e ira  v iagem  oficia l do trem , v indo de 

Porto Esperanga, estagao proxim a de C orum ba, no ano de 1914. 

No m esm o ano, com  o langam ento do A lbum  G hra fico  de Mato 

G rosso, d iz ia -se  haver “500 casas e cerca  de 5 .000 hab itan tes” (p. 

410). E span toso c resc im ento  da regiao, exp licado pe los “avangos” 

da m odern izagao que ganhavam  espago nos m ais long inquos 

recantos  do oeste  brasile iro .

C om  a chegada da fe rrov ia  a econom ia local ganha ria  

novo im pu lso, com  a insergao de novos agentes soc ia is 

p ropo rc ionando e es tabe lecendo  novas im agens e novas 

sensagoes com  re lagao ao tem po e as d is tanc ias  (AR R U D A, 

2000). A s re lagoes en tre  as pessoas  que viv iam  na c idade e com o 

e las enxergavam  as transfo rm agoes que estavam  oco rrendo  

fo rm avam  novos pa rad igm as, com o afirm a A nton io  F irm ino:

A  inauguragao da ferrov ia  instaurou, 

inexorave lm en te , na regiao, um a nova relagao 

social, d itada, dessa vez, pelo cap ita l m onopolista  

de Sao Paulo, ao m esm o tem po em  que 

es tabe leceu , no im ag ina rio  dos hab itan tes do 

lugar, novos parad igm as em  relagao ao tem po e 

as d is tancias (O L IV E IR A  NETO , 2005, p.99).
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D istancias estas que eram  pensadas a pa rtir da ide ia de 

p rox im idade das c idades pau listas, p rinc ipa lm ente Sao Paulo, 

rep resentan te  m axim a de desenvo lv im en to  urbano, sendo assim , 

a pa lavra  “pe rto ” s ign ificava um a representagao espacia l que 

des ignava  pa rtic ipa r do “m undo c iv ilizado ” e possu ir os s ignos da 

civilizagao, assim , vapor, te legra fos  e treins traz iam  para “pe rto ” a 

“c iv ilizagao ” pe rm itindo o fluxo  in in te rrupto  de m ercadorias, 

pessoas  e in fo rm agoes (G A LE TTI, 2000). A  fe rrov ia  serve com o 

fa to r de transfo rm agao  dos ideais c itad inos , a fastando o “se rtao ” e 

ap roxim ando o “m undo c iv ilizado ” , assim  nos d iz  G ilm ar A rruda:

A  construgao da d iv isao  “c id ades” e “se rtoes” , 

que se estava conso lidando  no in ic io  do seculo, 

p roduzia reagoes por parte de hab itan tes da 

c idade de C am po G rande, exa tam ente  um lugar 

que se encon trava  no m eio dos dois te rm os, nem 

era c idade, com o Sao Paulo, nem  era to ta lm en te  

“se rtao ” (AR R U D A, 2000, p.192).

Politicam ente , o que podem os cham ar de processo de 

m odernizagao tern seu in ic io  no Estado m oderno, e a sua ligagao 

com  a cu ltura  da soc iedade  e fa to r que reforga as trans form agoes, 

com o exp lica  R oger C hartier:

(...) a construgao do Estado m oderno tern 

conse q iien c ia s  cu ltura is  que nao dependem  

apenas da sua agao vo lun taria  sobre  as 

institu igoes ou pra ticas  designadas com o tais. Ao 

trans fo rm ar as proprias  percepgoes do dev ir social 

possive l, ao produz ir esco lhas  educa tivas ou 

p ro fiss iona is ineditas, essa construgao revo lve  a 

soc iedade nas profundezas, pois perm ite  exitos 

an te rio rm ente  im poss ive is  em bora crie decepgoes 

inde leveis (C H A R TIER , 1990, p.225).

O que C hartie r cham a de “percepgoes do devir socia l 

po ss ive l” aconteceu no im ag inario  da populagao cam po- 

g randense com  a chegada dos trilhos, ou seja, a m odernizagao
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am pliava o cam po  de pe rcepgao do dev ir social poss ive l, as 

opo rtun idades podiam  m udar a construgao do fu turo , com o se 

possive l fosse  v isua liza r o proprio  fu turo .

Sendo assim , a d ifusao  do ideal de “p rog resso ” insta lava- 

se com o ideais de novos m odos de vida, m a is p rom issores, 

ligando um “se rtao ” esquecido  ao resto  do m undo m oderno. Esse 

im ag inario  m oderno com  tal forga insta lou-se , que perm anece 

a tuan te  nos dese jos dos habitan tes  da c idade. Facilm ente 

loca lizado en tre  as no tic ias , no com erc io, nas conversas  e nas 

p rom essas dos po liticos.

A inda a tua lm ente , consegue-se  notar, p rinc ipa lm ente  na 

m idia, com o e im portan te  para os m oradores  de C am po G rande, 

identificarem -se  com o “c idadaos m odernos” , que v ivem  n u m  lugar 

de “p rog resso ” , ligados com  o m undo da “c idade g rande ” , 

com um ente, representado po r Sao Paulo. C om o d ivu lga o Jornal 

C apita l News (pub licagao e le tron ica):

Com  m ais de cem  anos de h istoria , C a m p o  

G r a n d e ,  a  C a p i t a l  s u l - m a t o - g r o s s e n s e ,  h o j e  c o m  

c e r c a  d e  7 6 5  m i l  d e  h a b it a n t e s ,  s e  m o s t r a  c a d a  d ia  

m a i s  p r o s p e r s .  F u n d a d a  p o r  c o l o n i z a d o r e s  m in e i r o s  

q u e  q u e r i a m  a p r o v e i t a r  o s  c a m p o s  d e  p a s t a g e n s  

n a t i v a s  e  a g u a s  c r i s t a l i n a s  d a  r e g i a o  d o  c e r r a d o ,  

C a m p o  G r a n d e  t e r n  h o j e  a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d ig n a s  

d e  u m a  m e t r o p o le  e  j a  e  c o n s i d e r a d a  a  t e r c e i r a  

c i d a d e  m a i s  d e s e n v o lv i d a  d a  r e g ia o  C e n t r o - O e s t e  e  

a  2 3 a m a i o r  c i d a d e  b r a s i l e i r a  ( J O R N A L  C A P I T A L  

N E W S ,  2 0 1 1 ,  s /p ) .

V o ltando  ao in ic io  do secu lo  XX, segundo A rruda (2000), a 

in tro jegao desses  va lo res “m odernos” as c lasses suba lte rnas  

estava em  franco  desenvo lv im ento  nos grandes centros, ass im  as 

a titudes das c lasses  dom inan tes  v isavam  veneer a “ba rba rie ” dos 

“se rtoes” e de seus m oradores e es tabe lece r um v incu lo  

pe rm anen te  com  ta is centros.
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Nao e som ente  com  a cons trugao da fe rrov ia  que esse 

im ag inario  chega a C am po G rande, m as a pa rtir de la pode ser 

v isua lizado com  clareza. As c idades  faziam  urn m ov im ento  no 

m esm o sentido, no cam inho do m undo “m oderno" e 

“m odern izado ” .

C am po G rande foi im ag inada e posterio rm en te  p lanejada, 

assim  com o inte ressava aos seus prim e iros m oradores e aos 

a rticu lado res  po liticos. Esse trago to rnou -se  um a constan te  no 

desenvo lv im en to  da c idade. P ensa r o fu tu ro  com o ob je to  de 

p lane jam ento , a ten ta tiva de m odernizagao, e a p ra tic idade de 

novos m odos de vida fo ram  m etas propostas, ideais exp lorados 

pe los gove rnan tes e po r urban istas.

A inda na perspectiva  da m odern idade, que destro i 

para depo is constru ir, C am po G rande teve  seus espagos 

m odificados : o re log io que ficava no c ruzam ento  de ruas 

im portantes  do cen tro  da c idade, ho je riao passa de um a replica 

expos ta  em  can te iro  centra l da A ven ida  A fonso Pena; o centro  

esta deg radado  po r conta da m udanga do e ixo com ercia l para a 

area do p rim e iro  shopping insta lado, nos anos fina is  de 1980, na 

c idade; os trilhos  fo ram  re tirados do peri'm etro urbano; a Igreja 

M atriz, dem olida  na decada de 1970, fo i substitu i'da po r um a em 

es tilo  m oderno; a Feira, an tes de rua, foi cons tru ida  em  luga r fixo 

e trans fo rm ada  em  ponto tu rls tico ; e o im ag inario  g ira em  to rno  de 

o rigens ind i'genas e pantane iras, m esm o que a c idade tenha 

surg ido  pela exp loragao das te rras  po r im igrantes de ou tras  partes 

do Brasil do fina l do secu lo  XIX.

S eus hab itan tes, em  m eio as transform agoes, 

rea firm aram  dese jos de “p rog resso ” , com o se a h isto ria  fosse 

sem pre um  passado de possive l “construgao” , e o fu tu ro  uma 

“ invengao” . C am po G rande se enxergava, po r m eio de seus 

gove rnantes e de seus hab itan tes , de ten tora do poder de rea lizar 

o que a te  en tao  estava em  sonhos de partic ipagao no “m undo 

m oderno” , posto  que rea lizasse varios p ianos  estru tu ra is  para 

co lo ca r em  rea lidade o im ag inario  cam po-grandense. C om o 

exem p lo  desse processo, atualmenite, tem -se publicagoes 

in te ressantes , em  datas m em orave is, com o no an iversa rio  de 112 

anos da em anc ipagao po litica  e adm in istra tiva , com em orado  em
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26 de agosto  de 2011. N essa ocas iao  a Folha do Povo, em  versao 

e le tron ica e im pressa, estam pou a m anchete : “C am po G rande 112 

anos. O m a io r presen te  e re lem bra r as conqu istas do passado e 

ce leb ra r as v ito rias do futuro . P arabens C idade M orena” (F O LH A  

DO PO VO , 2011, p. 1).

O bserva-se assim , os anse ios de tra ns fo rm ar a 

c idade para que o fu turo  p rev is to  se ja realizado, e tam bem  com o a 

h isto ria  fica  de fin ida  com o fa to r de leg itim agao do passado 

favo rave l a que se propoe. N essa corren te, os espagos da c idade 

sao trans fo rm ados para a func iona lidad e  e m uitas vezes sao 

ap rop riados  pelos habitan tes com o m eio de vida e de construgao 

da propria  c idade. Num  p rocesso de duas vias, os m oradores 

te rrito ria lizam  seus espagos para tra ns fo rm ar a c idade em  locus 

de sua sob rev ivencia  e de seu desfrute; e a c idade ace ita  os 

lim ites criados  em  suas poh'ticas de ab randam ento  de conflitos, ou 

os adapta  ao que pode se r consum ido po r todos com o espago 

publico.

C om  a criagao, em  1977, do Estado de M ato G rosso do 

Sul e a sua trans fo rm agao  em  cap ita l, fa to  que trouxe com o 

consequencia  urn novo fluxo  m igratorio , C am po G rande conheceu 

fo rte  im pu lso de desenvo lv im en to  e m odernizagao, m a teria lizado 

em  grandes obras  p rodu toras de um a nova con figuragao de seu 

espago urbano. A lem  disso, a atengao e o inte resse que o Estado 

recem  criado despertou , em  todas as reg ioes do pais, fez  com  

que, “em  sete anos  de exis tenc ia com o cap ita l, C am po G rande 

v isse sua populagao p ra ticam ente trip lica r” (R E V IS T A  MS 

C U LTU R A , 2006, p. 23).

O ano de 1977 fo i m uito ag itado  em  C am po G rande, nao 

apenas pela c riagao do Estado, m as tam bem  po r causa das 

m udangas na in fraes tru tu ra  por que a c idade passou. O 

engenhe iro  Ja im e Lerner, que em  C uritiba  realizou grandes 

m udangas quando  foi prefe ito , traba lhou  em  con jun to  com  

a lgum as prefe itu ras; em C am po  G rande, ele teve  con ta to  com  o 

P refe ito  M arce lo M iranda e propos que a “ Rua 14 de Ju lho  se 

trans fo rm asse  em “ca lgadao” , o que ja  havia acon tec ido  em 

grandes cen tros  do pa is ” (D lA R IO  DA SER R A, 02 /07 /1977, p. 01).
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A  ideia nao se desenvo lveu e, ate hoje, a c idade nao possui um 

“ca lgadao” , em  suas v ias centra is.

Tam bem  em  1977, a Igreja M atriz de S anto  Anton io , de 

duas torres , fo i condenada ; logo em  seguida fo i dem olida ,. nao 

houve d iscussao  sobre a possib ilidade  de restauragao ou de 

reconstrugao. A  m odernizagao em pregada pela arqu ite tura  levou a 

des tru igao de ou tros m onum entos da c idade. Sobre  o assunto , 

Jose N ew ton C oe lho M eneses afirm ou:

No deco rre r do secu lo  X IX  e de quase todo o 

secu lo  X X  ate, pelo m enos, os anos 1960, o 

im peto  renovador que prim ava pela destru igao de 

construgoes antigas e pela m odern izagao dos 

centros  urbanos fo i urna ton ica  m uito  fo rte  nos 

preceitos a rqu ite ton icos  e urbam 'sticos. A lem  

disso, a despe ito  do papel da industria lizagao e da 

R evolugao Industria l, que acon tece em crono log ia  

com plexa nos varios  pa ises, nessa busca 

trans form adora  do espago urbano e da natureza, 

outros fa to res  im portarites, com o o R om antism o, 

vao perm itir um a reflexao ate entao  nao vista 

acerca do m o n u m e n t o  h is t d r ic o  (M E N ES ES , 2004, 

p. 33-34).

Nos anos de 1990 in ic iou -se o p rocesso de g loba lizagao e 

de va lo rizagao econom ica  do turism o, nesse sentido, um fa to r 

im portan te  para a ana lise  h istorica  e a construgao do passado, 

que d ire tam ente  leva a um a re flexao sob re  o pa trim onio  da 

c idade. A  construgao do passado e a fo rm a  dada aos dados de 

origem  da c idade, d ivu lgando -se  eventos que dao fo rm a valora tiva  

a h istoria  do nuc leo  urbano.

A lguns fa tores fazem  parte da form agao do que pode ser 

cons ide rado  pa trim onio  ou nao, a carac terizagao de a lgo com o 

pa trim onio  perpassa po r leis e po r ou tros in te resses  da 

co le tiv idade. O m em orave l e um a parte dos d iscu rsos dos agentes  

envo lv idos nes tas cons ideragdes sobre o patrim onio. O patrim onio  

envo lve  o que fo i cham ado po r M aurice  H a lbw achs (1990 ) de 

m em oria co letiva, m as tam bem  na m esm a linha, d ia loga com  o 

im ag inario  da populagao da cidade.

4 5



O s patrim onios  urbanos fo ram  enca rados com o itens 

im portan tes  para a adaptagao das c idades em  c idades- 

m ercadoria . Fernanda S anchez ana lisa  que a g loba lizagao corre 

em  duas vertentes, um a que busca a hom ogene izagao e outra 

que busca a s ingularidade , a concorrenc ia  en tre  as c idades 

tam bem  acom panham  esse processo. As c idades  sao prem iadas 

por serem  m elhores  que as ou tras e tam bem  recebem  m ais 

ve rbas po r preservarem  seus bens pa trim onia is  -  inc lus ive  pelo 

a tra tivo tu rfs tico  que causam  com  esses  bens. A inda ha o in tu ito  

de m ercadoria  quando  a c idade e d iv id ida te rrito ria lm en te  para a 

venda, em  lotes, ou seja, na produgao de seus espagos. “A  

produgao do espago -m ercadoria  envo lve  tam bem  a produgao de 

representagoes que o acom panham ” (S A N C H E Z, 2003, p. 48).

A  a lte ridade  consta nos pro je tos e labo rados pela 

m unic ipa lidade , em  urn m om en to  ex is te  a va lo rizagao do aspec to  

es te tico  e e litizado, em  outro  m om ento ha a percepgao da perda 

de a lguns m onum entos  ou pa trim onios  que faziam  parte da 

c idade, o d iscurso  fica en tre  o novo, que pode se r agradave l, e o 

an tigo  que nao se pode perder. E as questoes sao fo rm u ladas 

para os governantes, v is tos  com o guardado res e responsave is 

pelo pa trim onio. O d iscu rso  ficou  entre  o “pa trim onio  pertence a 

tod os” , m as as agoes devem  fica r a cargo dos de ten to res  de 

cargos  publicos. O patrim onio  nao e encam pado, e fica, po r vezes, 

a lienado.

P ensando os espagos com o lugares  de m em oria (N O R A, 

1993), no ta-se que as agoes de m arketing urbano podem  exp lica r 

a aprop riagao rea lizada no cam po  ideolog ico de c idade- 

m ercadoria . O p lane jam ento  ressa ltado pe los gove rnan tes tern a 

proposta  de trans fo rm agao da c idade em  ob jeto vendave l.

A  a rticu lagao g loba l econom ica une as estra teg ias que sao 

desenvo lv idas para a hom ogene izagao e a va lo rizagao do 

he terogeneo , nao apenas na ques tao finance ira , m as tam bem  

com o “am a lgam a” da soc iedade, no dese jo  de pe rtenc im en to  e de 

acom odagao das inqu ie tudes do ind iv iduo. O pa trim onio  -  “aque le  

que se conse rva ” -  m ostra que ha h isto ria  do lugar, e “aqu ilo  que 

se trans fo rm a” dem onstra  que a c idade faz  parte do m undo . O
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desejo  de te r h isto ria  e de pa rtic ipa r do m undo g loba lizado 

constro i a d ia le tica na praxis do a to r social.

A  soc iedade  m oderna es tabe leceu lim ites en tre  o pub lico  e 

o privado, fechando  os espagos, as casas, fo rm ando  regras para 

os espagos pub licos, norm as soc ia is de convivenc ia  que 

aconteciam  no cotid iano. O s espagos pub licos ficaram , entao, 

expos tos a norm as e a conce itos  do bom conviv io , en tre  os 

ind iv iduos  da soc iedade. A  ana lise  na construgao da im agem  de 

C am po G rande perm ite  iden tifica r aqu ilo  que A na C lara R ibeiro 

(1992 ) carac teriza  com o “c idade esp e tacu lo ” , lugar aberto  as 

inovagoes urbanas.

O m undo im ag inado  que se realiza para a satisfagao dos 

su je itos, to rna  os espagos v istos  e nao sen tidos  (G ASTAL, 2006). 

Num a soc iedade da “v is ib ilidade ” , os pa trim onios estao, cada vez 

m ais, va lo rizados  na sua p lastic idade. Sendo assim ,

[...] a c ircu la ridade cada vez  m ais ve loz  da 

im agem -ob je to , a pro fusao de m aqu inas  de v isao 

e o “ lugar do o lha r passa r” inaugu rado pela figura 

heroica do f l a n e u r  e seu o lha r tecn ico  e c ircu lan te  

nao so exem plificarn  a relagao dos corpos 

cap turando  a rea lidade, com o tam bem  m ostram  

com o as g randes c idades se carac terizam  por 

um a v isao  que Ihes e especffica , m oderna 

(R IBE IRO , 2008, p. 63).

A ssim , em  nom e da construgao de pa trim onios, do tu rism o 

e do en tre ten im ento , C am po  G rande sofreu in te rvengoes que 

m odificaram  suas fo rm as e con teudos. Sao lugares apreciados, 

nos qua is a soc iedade busca o fe rece r um novo valor, 

trans fo rm ando  sua func iona lidade  com  v is tas a a te nde r ao 

publico, quando  os inte resses em  jogo  sao essencia lm en te  

po liticos  (SAN TO S, 2002). Sao exem plos: a M orada dos Bai's, a 

Feira C entra l, a Praga do Radio, a Praga A ry  C oe lho, o A rm azem  

C ultu ra l, a criagao da Orla M orena onde antes passavam  os trilhos 

da ferrovia .
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O patrim onio, em  gera l, pe rm ite  le itu ras  de senso com um  e 

de conce itos  fo rm ados na academ ia. A g rega r o te rm o “cu ltu ra l” 

m erece m uitas re flexoes com  re lagao aos te rm os que form am  -  o 

que m uitas pessoas  adoram  d iscu tir -  o “pa trim onio  cu ltu ra l” de 

um a sociedade. O s d iscu rsos tendem  a eng loba r o que se pode 

de fin ir com o cultura, a firm a C lifford G eertz:

O conce ito  de cultural ao qual ad iro  [...] denota 

um padrao, transm itido  h istoricam ente , de 

s ign ificados co rpo rizados em  sfm bo los, um 

s istem a  de concepgoes herdadas, expressas em 

fo rm as sim bo licas, por m eio das qua is os hom ens 

com unicam , perpetuam  e desenvolvem  o seu 

conhecim en to  e as a titudes perante a vida 

(G EER TZ, 1973, p.89).

O conce ito  e laborado  por G eertz e am plam ente usado, 

m as se faz  necessaria  um a re flexao; G eertz tra ta  p rim e iram en te  

da h istoria, nos te rm os “padrao e h is to ricam en te ” faz  re fe re nd a  ao 

tem po, a inda re forgando essa ideia com  o verbete : “he rdadas” .

E pro fundo o a lcance  dos te rm os u tilizados po r G eertz, ele 

consegue som ar “fo rm as s im bo licas” com  a rea lidade das 

“a titudes pe rante a v ida ” . Sendo assim , d iscute-se  a perpetuagao, 

a com unicagao e o desenvo lv im en to  do conhecim ento , adv indos 

de padroes  transm itidos  h isto ricam ente , exp ressos nas re lagdes 

e labo radas no espago -tem po da c idade. G eertz inco rpo ra  o social 

no tem po, o cu ltura l no espago. C u ltu ra  com o o e lo en tre  o 

sub je tivo  e o real.

O te rm o  “cu ltu ra l” , de certa  form a, esta vu lgarizado, 

desv incu lado de qua lque r profundidade, usado a m ao cheia, 

qua lque r fo rm a de exp ressao e d ita  com o “cu ltu ra l” . S em pre  num 

sen tido  po larizado, o que e an tigo  e cu ltu ra , ou o que e exp ressao 

e cu ltu ra , a lienado do processo, do que G eertz sa lien ta  com o 

“transm itido  h is to ricam en te ” .

P or m uito tem po  o conce ito  de cu ltu ra  iden tificou -se  com  o 

de civilizagao. A  cu ltu ra  era o que representava a partic ipagao no 

m undo es tru tu rado  em  va lo res  de “p rogresso” , avango tecno log ico
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e de artes. Os Institu tes H istoricos e G eogra ficos  su rg iram  com  a 

necess idade de preservagao da docum entagao para a criagao da 

h isto ria  do Brasil, responsaveis pela guarda dos papeis 

m em orave is. A ss im  com o, os Institu tes de A rtes e de P atrim on ios 

sa lvagua rdam  a cham ada “a lta ” cultural. D epois o conce ito  de 

cu ltu ra  passou a eng loba r o “fo lc lo r ico ” , o popu la r e o p ito resco. E 

a tensao  ex is te  quando  o assunto  e aprofundado :

Por consegu in te , a cu ltura ap resenta -se  com o 

o cam po de um a luta m u ltifo rm e  entre  o rig ido  e o 

flex ive l. Ela e o s in tom a  exagerado, cance roso  de 

um a sociedade divididai entre  a tecnocra tizagao do 

progresso econom ico  e a fo lc lo rizagao das 

expressoes  c iv icas. IManifesta um a disfungao 

in terna: o fa to de que a aprop riagao do poder 

produ tivo  pelos o rgan ism os p riv ileg iados tern 

com o coro lario  um a desapropriagao e um a 

regressao po liticas do pais, isto e, o 

desapa rec im en to  do poder dem ocra tico  de 

de te rm ina r a o rgan izagao e a representagao do 

traba lho  que um a soc iedade faz  sobre  si m esm a 

(C ER TEA U , 1995, p.235).

M ichel de C erteau escreveu sobre um a agao cu ltu ra l 

representada po r um a “tra je to ria ” aos lugares pra ticados, aos 

espagos cons tru idos  e assim  trans fo rm ados em  espagos cultura is.

Essa tram a de conce itos  perm ite o en tendim en to  de com o 

a c idade de C am po  G rande tra ta seus lugares e pensa seus 

pro je tos  urbanos, considerando  a h istoria de origem  rura lista, 

c riando pa trim onios  que preservem  o passado con s tru ido  (as 

trad igoes  da pecuaria , a populagao ind igena, e o pantane iro ), 

inaugu rando espagos que congreguem  esses pa trim onios  com  

novos usos, tecendo  com  as linhas  do im ag inario  de 

“m odern idade” as v ivencias cotid ianas.

C am po G rande re laciona pa trim on ios  com  novos 

conce itos , do is lugares da c idade fazem  re fe re nd a  a essa ideia: a 

O rla M orena, fa ixa  de praga linea r de ex tensao de dois 

qu ilom e tros  e duzentos m etros, cons tru ida  no Bairro C abreuva,
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perto da area centra l da c idade, onde  passavam  os trilhos  da 

ferrovia ; e a Praga A ry  C oelho, area que foi o p rim e iro  cem iterio  

de C am po  G rande, depo is trans fo rm ada  em  praga centra l, 

loca lizada no quad rila tero  com ercia l, proxim a a Igreja M atriz.

A  O rla M orena agrega a necess idade  de espago para 

a tiv idades  fis ica s  e de lazer, e a va lo rizagao do ba irro que ficava 

as m argens dos trilhos, sendo tam bem , va lo rizagao da re lagao 

com  a fe rrov ia , ponto im portan te  na h istoria de desenvo lv im ento  

da c idade. Ha assim , um rem em orar a h isto ria  com  novas 

in teragoes en tre  os agentes e os espagos constru idos.

A  Praga A ry  C oe lho passou po r varias reform as, sem pre 

ligadas  ao v isua lm en te  “m oderno ” , ou seja, o espago era aberto, 

com  bancos de concreto  e um  cha fa riz  de a rquite tura  ecletica. 

A tua lm en te  esta  fechada para a rea lizagao de m udangas que 

fazem  parte do P lano de R evita lizagao do C en tro  -  R eviva C entro. 

O pro jeto para a Praga preve: um grad il de estilo  c lass ico vo ltado 

aos m o ldes  dos anos de 1940, um ca lgam ento portugues na area 

das m esas para jog os  de dam as e xadrez, um core to  de 

a rquite tu ra  que rem ete a prim eira  m etade do secu lo  XX  

(PLA N U R B, 2011).

O d iscurso  sobre os pa trim onios  cu ltu ra is d iv ide -se  em 

duas verten tes : a m onum en ta lidade e o co tid iano . O d iscurso  da 

m onum enta lidade re fere-se ao con jun to  de bens que representam , 

p rec isam ente, a “trad igao” , v incu lando os b rasile iros de on tem  aos 

de hoje. O ena ltec im ento  do passado e a fo rm agao do Estado 

N aciona l vao des igna r qua is os bens a serem  preservados. 

“Q uando se narra o pa trim onio  no registro do cotid iano, essas 

re lagoes se invertem . Nao e m ais o passado que e 

h ie ra rqu icam ente  va lorizado, e sim  o p resen te” (G O N Q ALVES, 

2002, p. 118). A ss im  sendo, no reg istro  do cotid iano, o ponto de 

re fe re nd a  sao as experienc ias  pessoa is e co le tivas  dos d ive rsos 

grupos soc ia is em  suas v idas cotid ianas.

Assim  sendo, a Praga A ry  C oe lho e ace ita  com o patrim onio  

que liga a populagao ao passado, m as revita lizada com  o projeto 

do presente, pode-se  va lo rizar e con firm a r a h istoria  da c idade. A  

Praga se to rna  um  lugar de m em oria , onde sera poss ive l sen tir o 

passado que C am po  G rande quer leg itim ar (pela loca lizagao e
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arqu ite tu ra ) e sera, tam bem , um am bien te  no tadam ente 

“m oderno ” : com  ilum inagao e sonorizagao na fon te, com  wireless 

(acesso a Internet), e g rades para garan tia  de seguranga 

(prob lem a das c idades m odernas).

A  O rla M orena tam bem  e ace ita  com o rep resentan te  da 

h istoria, porque ocupou o lugar de passagem  dos trens, e a liou a 

va lo rizagao do corpo, tao im portante  para a m e lhoria  da saude e 

da qua lidade de v ida (p reocupagoes m odernas), ao espago. O 

espago da O rla M orena e “p ra ticado ” por pessoas que buscam  

a tiv idades  fis ica s  ao ar livre, e um lugar de esporte  e lazer, no 

co tid iano  a re lagao com  o passado dos trilhos  em erge do  projeto 

m oderno de praga linear.

No lim ite, o pa trim onio  acum ula  cu ltu ra , pertencim en to , 

co tid iano  e ao m esm o tem po  toca  na essencia, no e lo de 

hum an idade. N ao se faz  necessario  d ize r po r que o te rm o  se ja tao 

bem  qu is to  nos pro je tos gove rnam en ta is  e nas rodas de 

m em oria listas , tao  va lo rizado pe los cham ados “fo rm adores  de 

op in iao ” , o pa trim onio  da -nos certeza de term os h istoria, de nao 

serm os so ltos no m undo de e fem erides, de nao nos 

ques tionarm os de nossa “m issao ” neste  m undo. Para tan to  o 

pa trim on io  e p rocurado, cons tru ido , inventado, levantado, fa lado  e 

d ivu lgado.

No con trapon to  da construgao do passado e de reg istros 

que d ivu lgam  a h isto ria  da c idade, tem -se  um m ov im en to  em 

diregao ao im ag inario  de c idade “m oderna ” , que com o vim os, 

desde seus p rim eiros projetos, ja  se anunc iava  na v ivenc ia  dos 

hab itan tes  de C am po  G rande.

Sa indo de um a o rigem  rura lis ta e pa rtindo para o 

im ag inario  de m odern idade, a c idade tern representagoes que 

parecem  con troversas, m as que se realizam  ora em  harm onia, ora 

em  conflito , ca rac terizando  os hab itan tes, e po r fim  os 

identificando.

P or conta  das co rren tes de im igragao, no ta -se  a 

p lu ra lidade na fo rm agao dos hab itan tes da c idade de C am po 

G rande. M uitas p ra ticas  cu ltu ra is  es tao inse ridas  no con ta to  com  

os im igrantes, ou m esm o no con ta to  fronte irigo  que e traz ido  para

51



a c idade, deco rren te  do fa to  de M ato G rosso do Sul faze r fronte ira  

com  o Paragua i e a Bo liv ia.

In teressante notar que, a c idade  que se propos, a todo 

tem po, “m oderna” , nao possui um a ve rtica lizagao  notave l. As 

pessoas  preferem  m orar em  casas, principa lm ente , casas com 

varandas e espago de terra  para ja rd inagem . C ostum e  esse, que 

cria a h ipo tese de que o espago aberto , que rem ete ao cam po, 

se ja im portante  para essa populagao. M esm o os apartam en tos 

com erc ia lizados  sao grandes e devem  possu ir um a area de lazer 

com  churrasque ira , assim  com o te r vagas  na ga ragem  que caibam  

cam ione tas .

O s prim e iros ed ific ios  con s tru idos  em  C am po  G rande eram  

com ercia is. O s predios res idencia is  fo ram  constru idos, 

paula tinam ente, com  a im igragao, p rinc ipa lm ente  dos pau listas 

que v ieram  traba lha r em em presas  que es tabe lece ram  filia is  na 

c idade.

S om ente depo is da v irada do secu lo  XXI e que C am po 

G rande ap resentou  urn sa lto  no c resc im en to  vertica l da c idade. 

Com  m uitas em pre ite iras  do ram o da cons trugao investindo nesse 

tipo  de m orad ia, e po r conta  da necessidade  de seguranga, parte 

da populagao, que possui condigoes finance iras, opta po r tal 

habitagao. A  re lagao com  o cam po ficou  es trem ec ida  no co tid iano 

das novas ge ragoes que se acostum aram  com  esses novos 

m odos de habitar, e e les v ivem  na c idade im ag inada  po r seus 

an tecessores .

R elevante tam bem  as representagoes ligadas ao Pantana l 

que surgem  decorren tes  dos usos da c idade pe lo turism o. Pode- 

se ve r urn con junto  de obras  de arte  de tam anhos g igan tescos 

pe las ruas da c idade, com  figu ras  de tu iu ius (ave perna lta  tip ica  

do P antana l), araras, ongas p in tadas e pe ixes, ha um a 

aprox im agao com  o cham ado eco turism o, tao  d ifund ido  no fina l do 

secu lo  XX.

Em a lguns lugares, com o na C asa do A rtesao, o v is itan te  

tern a im pressao que a populagao da c idade  e fo rm ada 

m a jo rita riam en te  por ind igenas, po r conta  das escu ltu ras  e 

souvenirs fe ito s  em  ceram ica  e fib ras  vegeta is. Em outros 

m om en tos  no ta-se o p redom in io  das trad igoes  rura is, nas fes tas
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com  m usicas fronte irigas (cham am e, po lcas) e sertane jas, nos 

chu rrascos  com  m andioca, nas rodas de te re re  (beb ida ge lada 

fe ita  com  erva m ate), nos encon tros  de Lago e R odeios, 

ge ra lm ente  frequen tados  po r joven s  denom inados de “ag roboys” . 

Nos anos  de 1980, esse apa rec im en to  da rura lidade nos m eios 

c itad inos  foi cham ado  de “bov inocu ltu ra ” , esta increm en tada pela 

econom ia  de M ato G rosso do Sul que era sus ten tada pela 

ag ropecua ria .

C am po G rande e a representagao da crise que se 

estabe leceu na c idade m oderna. Le febvre a rgum enta  que as 

re lagoes nao sao es tabe lec idas  po r vontade dos que de tem  o 

poder, m as que sao fo rjadas  do cotid iano, da praxis, da vida 

socia l. O hab itan te  de C am po G rande reque r seu d ire to  a c idade,

[...] e o d ir e i t o  a  c i d a d e  nao pode ser concebido  

com o um s im ples  d ire ito  de v is ita  ou de reto rno  as 

c idades trad ic iona is . So pode se r fo rm ulado com o 

d ir e i t o  a  v id a  u r b a n a , transform ada , renovada. 

Pouco im porta  que o tecido urbano ence rre  em  si 

o cam po e aqu ilo  que sob rev ive  da v ida 

cam ponesa conquan to  que “o u rbano” , lugar de 

encontro, p rio ridade do va lo r de uso, inscrigao no 

espago de um tem po  prom ov ido a posigao de 

suprem o bem  entre  os bens, encontre  sua base 

m orfo log ica, sua rea lizagao p ra tico -sens ive l 

(LEFE BV R E, 2001, p. 117-118).

A  s im p lic idade e a nosta lg ia  con tinuam  sendo um a busca 

da sub je tivagao do d ire ito  a c idade. O s hab itan tes adm in is tram  as 

crises  da c idade, fo rm u lando  novos usos, nova produgao, e novas 

re lagoes que se es tabe lecem  no co tid iano , ou seja, criam  com  a 

nova c idade a nova v ida na c idade.

A  c idade de C am po G rande e fo rm ada pela d iversidade, 

pelo traba lho  d iario, pe las necess idades de sob rev ivencia  e de 

in tegragao hum ana, pela busca de um  passado “ena ltece do r” e de 

um fu tu ro  “b rilhante ” .

A  h isto ria  entao, constru lda  no faze r co tid iano e com o elo 

com  as ou tras  reg ioes  do m undo, um a integragao entre  a

5 3



experienc ia  pessoa l e as m icro-ta ticas , e os acon tec im en tos  

m undia is. A  triad e  tem pora l -  passado, presente e fu tu ro  -  se 

encontra  no espago cons tru ido  pelo im ag inario , passando a ser 

h isto ria  (se no passado), ten ta tiva  de identidade (se no presente) 

e rea lizagao de fe lic idade  (se no futuro).
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C A P I T U L O  3  

C R I C I U M A

F I N D O  0  E L D O R A D O ,  V A M O S  F E S T E JA R  ! ? : 

E T N I C I D A D E  E  F E S T A S  N O  S U L  D O  B R A S I L

[ 1 9 8 0 - 2 0 0 2 ]

Ha um a produgao recente , cons isten te  e ja  um tanto  

am adurec ida  em  nosso pais, que tra ta  da rea lizagao de fes tas  e 

ou tras ce lebragoes37. Tam bem  ja  foram  abo rdados pela 

h is to riog ra fia  a lguns feste jos e com em oragoes ca ta rinenses  que 

quase sem pre “vem  a ba ila” naciona lm ente , a exem plo  da fa rra  do 

boi e da oktoberfest 38. N este artigo  busco d iscu tir nas lim itagoes 

que sao proprias a tex to  dessa  m onta, um a ce lebragao espec ifica  

e que cons ide ro  fundante: as com em oragoes a lus ivas  ao 

cen tena rio  da co lon izagao eu ropeia  no Sul do Brasil e os 

p rocessos de e tn izagao engendrados  na regiao. S ao conhec idas  

as ce lebragoes do C en tena rio  da C olon izagao ita liana em  C axias 

do Sul (R S) em  1990, em  R odeio (SC ) em  1975, ou m esm o da 

a lem a, em  Joinv ille  (SC ) em  1950. M ais a inda, po r se tra ta r de 

um E stado Federa tivo  sem  um a grande M etropole  (Jo inv ille , a 

c idade com  a m a io r popu lagao em  S anta C atarina con tava com  

qu inhentos habitan tes em  dezem bro de 2010), Santa C a ta rina  se 

constro i a pa rtir de um num ero s ign ifica tivo de c idades  m edias. 

Nesta seara, tom o  com o ob je to  deste  tex to  a rea lidade soc io 

cu ltura l v iv ida na c idade de C ric ium a, loca lizada no Sul de Santa 

C atarina , du ran te  a ce lebragao e os fes te jos  da co lon izagao

1 JA N C S 6 , Istvan; KAN TO R , Iris. F e s t a ,  C u l t u r a  e  S o c i a b i l i d a d e  n a  

A m e r i c a  P o r t u g u e s a  (2 vis.) Sao Paulo: ED U SP, 2001.

2 FLO R ES, M aria Bernadete  R am os. A  F a r r a  d o  b o i :  pa lavras, sentidos  e 

ficgoes. F lorianopolis: UFSC, 1997. E ainda: FLO RES, M aria B e rnadete 

Ram os. O K T O B E R F E S T :  Turism o, festa e cultura na estagao do chopp. 

F lorianopolis: Letras C ontem poraneas, 1997.
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daque le  m unic ip io , oco rrido  em  1980, e que sob varios aspectos, 

penso, pode e luc ida r com o ta is p rocessos ind icam  m uito  da 

inventiv idade e c riagao dos liam es soc ia is que constroem  nossa 

rea lidade e reverberam  em  nosso T em po  Presente.

Em ap resen tagao  bastan te rasa, a “C ap ita l B rasile ira  do 

C arvao” , teve sua h istoria de tal fo rm a  im bricada, sobreposta , no 

que nela se convenc ionou cha m ar de pedra fundam en ta l do 

progresso, o carvao, que pa rec ia inviave l sua construgao fora 

desta  base. O fluxo  de pessoas para a c idade, v indas de d iversas 

regioes do Estado e pa is fo i constan te  e se in tens ificou  en tre  1950 

e 1980, epoca do Eldorado ca tarinense. Entre tanto, em  1987, 

apos um a redugao considerave l dos subs id ios  que por m a is de 40 

anos fo ram  fo rnec idos  pelo governo fede ra l a industria  extra tiva  do 

carvao m ineral, o se to r ca rbom fero  se re tra iu abrup tam ente , 

p rovocando desem prego  e ge rando um a crise  socia l de g randes 

proporgoes. A pos  um pe riodo  de in tensas  re iv ind icagoes e lutas, 

p rom ovidas  po r m ovim entos socia is, s ind ica tos, o rgan izagoes de 

ba irros, im prensa e pelo proprio  em presariado local, C ric ium a 

de ixou de se r d ivu lgada com o a “C ap ita l B rasile ira  do C arvao”39. 

Em bora hoje (2011 ) nao se ja m ais exp lo rado  carvao em  seu 

te rritorio , sed iam -se  em  C ric ium a a adm in istragao de a lgum as 

em presas  ca rbon ife ras  que operam  na reg iao  devido  a 

capacidade log is tica  o ferec ida  pela c idade a essas em presas. 

C abe pe rcebe r a inda que, apesa r de esforgos com o os co locados, 

nao pa rece poss ive l que quase por um decre to  se insta le  a m orte 

de um a cu ltu ra . Lem brando o que ja  d isse  Paul Veyne, um a 

cu ltura  esta bem  m orta quando  a de fendem  em  vez  de inventa  -la. 

A ssim , de fo rm as que espero aos poucos ap resentar, busco 

neste  a rtigo  identificar os p rocessos deslizan tes  de s ign ificagao 

co locados em  C ric ium a po r ocas iao  dos fes te jos  do C en tena rio  da

3 Em livre to  ed itado pela P refe itura M un icipa l de C ric ium a, da tado  de 

Janeiro de 1986, o ex-pre fe ito  e ex v ice -gove rnado r de Santa C atarina, 

Jose A ugusto  H iilse  escreve  que: “ instado a da r nom e a um 

d o c u m e n ta ry  c inem a tog ra fico  p roduzido  sobre  a c idade, o entao  prefeito 

Addo Faraco, em  1948, o cham ou de C ric ium a: C apital do C arvao. 

N aquele m om enta o tftu lo foi c riado ” .
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C olon izagao da c idade na v irada de decada de 1970 para a outra 

de 1980.

Para que se tenha m ais e labo rada a ide ia de com posigao 

da c idade de C ric ium a, sua populagao era de 99 .735 hab itan tes  

em  1980, e o m un ic ip io  con tava com  11 em presas  ca rbon ife ras  

ins ta ladas em  seu territorio , e m a is de 50%  da populagao 

econom icam ente  a tiva  estava v incu lada a extragao do carvao 

(IBG E). Uma outra  re fe re nd a  para de ixa r c laro  as transform agoes 

oco rridas  na c idade em  um a decada (1991), C ric ium a ap resentava 

um a populagao de 146.162 hab itan tes, com  apenas quatro  

em presas  ca rbon ife ras  em  func ionam en to . Em 2000, apenas um a 

em presa ca rbon ife ra  continuava  exp lorando no m un ic ip io , 

enquanto  que sua populagao era de 170.274 hab itan tes, dos qua is 

152.903 d ispos tos  na area urbana e 17.371 na area rural.

Lugares  m uitos bem m arcados com o a “cu ltu ra  do 

ca rvao ” e os usos da e tn ic idade, podem  ser v is tos de m odos 

re lac iona is, im b ricados  e produ tores de liam es ou urd iduras. 

E vidente que h istorias  m u ltip las  sob re  C ric ium a fo ram  e vem  

sendo produz idas. O sen tido  m u ltip lo  nao e necessa riam en te  

d iverso. A o contrario , ele pode, e os exem p los  sao inum eros, ser 

um a poderosa fe rram en ta  ra tificado ra  de lugares com uns. Em bora 

de ag radavel le itura  e po r vezes  bem  hum orada, a h istoriogra fia  

c ric ium ense, ao m enos aque la  rea lizada ate a decada de 1980, se 

com poe e se constro i a traves do traba lho  desenvo lv ido  pe lo que 

convenciona lm ente  se pode cham ar o fic ia lis tas-m em oria lis tas40. 

Ha nela um  sen tido  ep ico e re ificador, sendo necessario  faze -la  

p roduz ir sen tidos, e nao apenas lag rim as e risos, na exp ressao 

u tilizada em  1978, pelo en tao  pre fe ito  da c idade A lta ir G uidi, na 

festa  de recepgao ao consu l ita liano, po r ocasiao  dos an tec ipados 

fes te jos  do cen tena rio  da co lon izagao de C ric ium a rea lizado em 

1980.

4 E ntendendo por m em oria lis tas  aqu ilo  que em  outra  opo rtun idade Peter 

Burke cham ou de “antiquarios". Ver: BU R KE, Peter. (O rg.). A  e s c r i t a  d a  

h is t o r ia :  novas perspec tivas. T radugao de M agda Lopes. Sao Paulo: 

UN ESP, 1992.
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Entre tan tas  abe rtu ras  possfve is para se en tra r em 

C ric ium a, duas  pa rticu la rm en te  se m ostram  com  m aior 

im ponencia : a cu ltura  do carvao, e o que na ausenc ia de uma 

denom inagao m ais adequada cham o de “m ercado e tn ico ” . Num 

traba lho  m uito bem  preparado, Jose Paulo Te ixe ira  aponta:

“se e va lido  pensar a c idade a partir do 

reconhecim en to  socia l dos m ine iros  e de sua 

forga h istorica e s im bo lica , reduz i-la  a isto 

seria  um a m istificagao, um a ideo log izagao da 

h istoria  de C ric ium a, da m esm a fo rm a com o 

faz  a h is toriogra fia  o fic ia l ao reduz ir e 

rep roduzir a h is toria  da c idade pelo v ies da 

colon izagao, isto e, a partir das d ife ren tes  

e tn ias que co lon izaram  a c idade no fina l do 

secu lo  X IX  e in ic io  do seculo  X X ”41.

A  fes ta  para ce leb ra r o C en tena rio  foi c riada com  intengao 

de hom enagear as e tn ias  co lon izadoras de C ric ium a: ita liana, 

po lonesa, a lem a, negra e portuguesa. Parte desta  hom enagem  ja  

havia se ed ificado em  1966, quando  se inaugu ra  o m onum ento  do 

im igran te  (ou da prim eira  m o), loca lizado na praga do m esm o 

nom e. N aquela opo rtun idade  um a pedra redonda (em  fo rm a  de 

roda de m o inho ) era sus ten tada por tres co lunas que 

s im bo licam ente  lem bravam  as tres e tn ias  fundado ras  da c idade: 

ita liana, po lonesa e a lem a. A  populagao negra e lito ranea 

(cham ada etn ia portuguesa) nao fo ram  p resen tificadas. Porem , 

em  1980, um a nova hom enagem  ganha  im ponente ed ificagao: o 

m onum ento  do cen tena rio  (conhecido  tam bem  com o das etn ias). 

A gora  S ao c inco  e tn ias que se m ateria lizam  no m onum ento : 

italiana, po lonesa, a lem a, negra e portuguesa.

5 TE IX E IR A , Jose Paulo. TE IX E IR A , Jose  Paulo. Os d o n o s  d a  c id a d e .  

F lorianopolis: Insular, 1996. p.34.

6 0



3 .1  0  F U T U R O  D O  P R E T E R I T O :  U M  A N I V E R S A R I O  B E M  

F E S T E JA D O  E  A  E T N I Z A £ A O  C E L E B R A D A

N aquela m adrugada quente  de seis de jan e iro  de 1980 a 

c idade nao iria dorm ir. Ao m enos nao urria parte dela, acostum ada 

com  os fes te jos  daque la  e fem eride . Uma data a m ais no 

ca lenda rio , m as que encerrava um a serie  de p repa ra tivos  e 

d iscursos , d ia logos, acordos , em ogoes. Dali ha a lgum  tem po 

estas seriam  can tadas pelo urn rei da m us ica popu la r brasile ira , 

R oberto C arlos42. D esde o dia an te rio r ouv ia-se  pela c idade o 

rep ica r de sinos, buzinas, fogue torio . A  partir das 23 :00 horas, urn 

grupo de sereste iros se encarrega da m us ica lidade  dos feste jos, 

que em  rea lidade m ais pa rec ia um a so lene celebragao. Nao que o 

povo tenha ass istido  aquilo  bestia lizado, com o d iriam  dos feste jos 

(ce lebragao?) da insta lagao da repub lica  brasile ira , m esm o porque 

tudo aquilo  que estava sendo m ostrado  e v iv ido  havia sido 

p rogram ado de longa data. Foram  tres anos de preparagao para 

os feste jos do centenario , o tem po  a rra rijado para da r v is ib ilidade 

ao Ano 100 de C ric ium a. Da C ric ium a (pos)co lon izada.

A  zero  hora do dia se is de jan e iro  era dado o in ic io  so lene. 

O pre fe ito  m unicipa l, A lta ir G uidi, e o p res idente da C om issao dos 

feste jos, D ino G orini, d iscu rsavam  e suas fa las  eram  transm itidas  

pela rad io e T V  E ldorado43 de C ric ium a e T V  C ata rinense de 

F lorianopo lis . U m a v ig ilia  nas m a tern idades da c idade havia sido

6 Inform agao obtida a traves  de o fic io  encam inhado  a com issao dos 

feste jos do em presa rio  de R oberto  C a rlos acusando o receb im ento do 

cheque de um m ilhao (sinal de 50% ) pagos pela carbon ife ra  

m etropo litana ao cantor. O show  se rea lizou no dia 29 /11 /1980. O 

contra to esta d ispon ive l na sua integra na pasta de num ero 55 do 

arqu ivo  pub lico  m unicipa l.

7 A  T V  E ldorado, nom e da em issora  de te lev isao local, p ropriedade  do 

G rupo Freitas, a epoca im portan te  grupo ca rbon ife ro  da c idade, havia 

sido inaugu rada pouco tem po antes, em  1979. Aque le  era fo rm a lm en te  o 

prim e iro  even to  de grande porte com  o qual a T V  E ldorado estaria  

envo lvida.
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criada para cu ida r do nascim en to  da prim eira  crianga do ano 100. 

Ela nasceria  em  C ric ium a no decim o prim eiro  m inu to  de se is de 

jane iro ; um a m enina a quern fo i dado  o nom e de Paula Regina 

P atric io  L ino44. A  partida havia in iciado. Existem  outras 

h is to ric idades45 fo rnec idas  a ce lebragao. Aqui, um a de las se inicia 

com  urn d iscurso  fundante:
“Se eu Ihe d isse r senho r consu l que aqui nesta 

c idade o senho r pode se sen tir com o se 

es tivesse em casa, nao estaria  fazendo  esta 

a firm agao por m era cortesia p rotoco lar. Pois a 

ve rdade e que esta nossa com unidade  e o fru to 

do trabalho , do sacrific io , da perseveranga e 

coragem  de um g rupo de farm lias ita lianas que 

aqui v ie ram  ha quase cem  anos atras, sem ear 

nesta terra  as suas  esperangas. (...) Foi assim , 

portan to  que esta c idade com egou a nascer. 

Sem  sangue, m as com  suor e lagrim as. E por 

isto que hoje nos recordam os os passos dos 

im igran tes ita lianos, com  respe ito  e adm iragao, 

m as tam bem  com  orgulho, pois esta c idade de 

traba lho  e progresso e o fru to  daquela 

sem eadura. E em  1980, haverem os de ass ina lar 

fes tivam ente  o cen tena rio  da colon izagao. 

D esde ja  c riam os em C ric ium a um conse lho  de 

cultura, para en tre  as a tribu igoes coo rdena r o 

p rogram a de com em oragoes a lus ivas a data,

8 R ealize i um a entrev is ta  com  Paula R egina Lino que m uito m e ajudou 

a entende r o “acon tec ido ” no dia seis de jane iro . D urante a conve rsa  foi 

possive l te r um a ideia, a inda que vaga, de com o a v ida  de Paula Regina 

se encontrava em 2003. R es id indo na periferia  do m u n id p io  e com  um a 

vida com  m uitas  d ificu ldades, Paula era um a das c ric ium enses que 

ten tava em ig ra r para os Estados U n idos em busca de “m elhores 

opo rtun idades” .

9 Ha d ispon ive l varias le itu ras sobre  os feste jos do cen tena rio  da 

co lon izagao de C ric ium a. Ta l em preend im en to  conta com  vasta 

docum entagao d ispos ta  no A rqu ivo  Publico M unicipa l. O fic ia lm en te o que 

tern de m ais s is tem atizado  e pub licado e a inda a obra  de O tilia  A rns  in: 

AR N S, O tilia . A  s e m e n t e  d e u  b o n s  f r u t o s .  F lo rianopo lis: IO ESC, 1985.
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para que o esforgo e a m em oria  dos prim eiros  

im igran tes  se jam  cond ignam en te  ce lebrados. A  

sua v isita , Sr. C onsul, configura  o m om ento  m ais 

opo rtuno para conv ida-lo  a nos dar a honra de 

sua partic ipagao e apoio. Estam os ligados a 

generosa  e a bela Italia pe las nossas proprias 

ra izes , e e a Ita lia e sua brava gen te  que 

dese jam os hom enagear no cen tena rio  da 

co lonizagao. E e a Italia , aqu i tao bem  

rep resentada o fic ia lm ente  que em nom e desta 

c idade dese jo  b rindar neste m om en to .’’46

O pequeno texto  ap resentado aicima e um a parte m enor 

do d iscu rso  produzido  pe lo pre fe ito  A lta ir G uidi em  20 /05 /1978, 

quando da recepgao organ izada pela C om issao C en tra l dos 

Feste jos do C en tena rio  -  C C F47 para recebe r a v isita  do C onsul

10
O texto na sua Integra se encontra  d ispon lve l no A rqu ivo  Publico 

M unicipa l Pedro M ilanez, na pasta de num ero 59 -  C entenario. A te onde 

consegu i inves tiga r se tra ta de um texto a inda nao publicado, sendo 

ouv ido  apenas pe los conv idados a recepgao. Na m esm a pasta c itada e 

posslve l encontrar, em  fo lha escrita  a tin ta, o tota l das despesas 

envo lv idas  no a lm ogo de recepgao do C onsul, flc ios, cartas, 

cong ra tu lagoes que confirm am  com o levado com  a finco as 

com em oragoes do C entenario . A inda sob re Consul, desta fe ita  em 

relagao a e tnia negra, a C C F encam inhou conv ite  para a E m baixada da 

Ango la  nos Es tados  U nidos naque la  opo rtun idade . Nao consegui 

encon tra r respos ta  da em baixada, m as e certo  que o C onsu l nao 

com pareceu.

11 C C F : C om issao C entra l dos Festejos. A inda no gove rno de A lgem iro  

M anique Barreto (1973 -1977) foi criado o C onse lho  M unicipa l de C ultura, 

sob sugestao  de um m edico da c idade cham ado  Jose A lfredo Beirao. Tal 

C onselho  e regu lam en tado  pela lei N. 1.358, de 22 /11/77 . A te  esta  data, 

segundo o que consegu i levantar, a d ire toria  do C onse lho  era e le ita  por 

representan tes  de a lgum as institu igoes v istas com o  express ivas  na 

c idade: Facu ldade, Rotary, C o leg ios m ais antigos. Em 1977 a C am ara 

M unicipa l faz  e le igao entre  seus  m em bros  para ind icagao que seria 

ra tificada pelo prefe ito . Os 13 ve reado res  da epoca e legem  o h is to riador 

M ario Belo li com o  presidente. O C onse lho  M unicipa l de C u ltura  cria a
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Ita liano em  C ric ium a. A  ce lebragao seria  rea lizada para a lguns 

poucos convidados. A ntes do a lm ogo oferecido, o prefe ito  

ensa iava entao  seus passos e ta las  m ais v igo rosos. P assos  estes 

que seriam  seguidos m uitas vezes a te o dia se is de jan e iro  de 

1981, da ta  program ada para o encerram en to  dos fes te jos  do 

cen tena rio . Isto e que era tes ta  bem  program ada! E va le  d ize r 

desde cedo que, com  todo o incentivo  dado pela P refe itura  

M unicipa l a traves  de suas S ecre ta rias e C onse lhos, houve a 

pa rtic ipagao e fe tiva  da populagao cric ium ense com  os feste jos, 

a inda que por vezes  de fo rm a  com pulso ria . Em va rios  o fic ios  

encam inhados a C C F e a S ecre taria  M unicipa l de Educagao 

(d ispon ive is  no a rqu ivo  ja  c itado) e possive l iden tifica r a 

p reocupagao que tinham  as (os) D ire to ras (es) e as (os) 

p ro fesso ras (es) de co leg ios do M unic ip io , em  cum prir as 

de term inagoes quan to  a presenga de a lunos e func iona rios  nas 

ce lebragoes que ocorriam , especia lm en te  du ran te  o ano de 

1980. C ontudo, dado o ca ra te r ob tuso daque les anos do governo 

Joao Batista  F igue iredo, fica m uito  d ific il de te rm ina r ate onde o 

receio era com  a adm in istragao m unicipa l, a epoca base de apo io 

do gove rno  Estadual e Federal, ou com  o m edo pu lsante que boa 

parte da populagao c ric ium ense sentia  em  ser a lvo de repressoes  

m ais o rgan izadas, tendo  em  vista que a c idade era fam osa, a inda 

naque les anos, po r te r m ov im en tos  soc ia is o rgan izados e um a 

po litica  de resistenc ia  bem  viva. Nao fo ram  m edidos esforgos 

para que o ano de 1980 fosse  fundante.

A inda sob re  o texto  lido na ocas iao, ne le se faz  presente 

um a descrigao com ple ta  desde o recrutam en to  rea lizado por 

D em etrio  Dario, “ incansave l p ropugnado r da conqu ista  de novas 

te rra s ”, a inda na Italia em  1879 do qual seriam  reun idas  50 

fam ilias  o riundas de Beluno, T reviso, U dine e V icenza, ate a 

chegada  des tas  pessoas  na vila  Sao Jose de C resc ium a, em  seis 

de jan e iro  de 1880. O que m ais cham a a atengao neste  d iscu rso  

e a aprop riagao que dele fo i fe ito , pe lo que se tern de ind icado. O 

texto, em  rea lidade se tra ta  de um a co le tanea de in fo rm agoes ate

C om issao C entra l dos Feste jos - CCF, em 04/05 /1978, e a o fic ia liza  

a traves  do decreto  N°. SE /052/79  de 16/04/1979.
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entao d ispe rsas :“pe rm ita -m e reco rda r agora, nas pa lavras do 

h isto riador, os prim e iros passos  desta  gente he ro ica”48. Em quase 

todas as com em oragoes de cara te r o fic ia l do m unic ip io , ta is  com o 

des files de sete de setem bro, dia da fundagao (se is de jan e iro ) e 

ou tros tantos, esta fa la  e em  alto  e bom som  m ostrada aos 

c ric ium enses49. E o que cham o aqui de pedagog ia  da repetigao, 

m elhor qua lificando, seria  das sem elhangas. A ss im  m esm o: 

repetigao que nao se realiza, a nao se r com o sem elhanga50.

12 Em rea lidade nao se pode a firm a r quern se ja  o h is to riador m encionado 

pelo prefeito. Pe lo que consegu i investigar, se tra ta  de recortes e 

colagens, com o ja  d isse, lidos em d iversas opo rtun idades na c idade, e 

que de m aneira  m ais o rgan izada esta na obra de Oti'lia A rns ja  citada.

13 C om o fo i possive l percebe r na fa la do locu tor do desfile  rea lizado em 

sete de se tem bro de 2002. Q uando da passagem  dos grupo etnicos, 

(que no m esm o dia estariam  tam bem  na X IV  Q uerm esse: Trad igao e 

C u ltura  ou Festa das E tnias), nos alto fa lan tes d ispostos pela A venida 

C entenario , o d iscurso c itado estava novam ente sendo ouvido  pela 

populagao e tam bem  transm itido  pelas radios locais: Hulha Negra e 

E ldorado. Este ca ra te r so lene e fixa do r tam bem  pode encon trado nos 

d iscursos que sao escritos para as com em oragoes do cen tena rio  pelas 

au to ridades  conv idadas pela C om issao O rganizadora. E nesta d im ensao 

que sao escritos  os d iscu rsos apresen tados  na obra de O tilia  A rns, onde 

fa lam  Joao Batista F igue iredo (p residente a epoca), o Papa Joao Paulo II 

(em seus prim e iros  anos de papado), Jorge  K onde r Bornhausen 

(governador), e o C ardeal Joao Paulo Evaristo  A rns (nascido  em 

Forqu ilh inha, a epoca m un ic ip io  de Criciunna, e irm ao de O tilia  A rns 

com o ja  dito). Para um a abo rdagem  m ais abrangente , desta  fe ita  

cons tru ida sob as representagoes da ordem  social ex ib ida num a parada 

(desfile) ver: RYAN , M ary. A  Parada N orte -am ericana: representagoes 

da ordem  socia l do secu lo  X IX. In: HU NT, Lynn. A  n o v a  h is t o r ia  c u lt u r a l .  

Tradugao de Jeffe rson Luiz C am argo. Sao Paulo: M artins fontes, 1992, 

p. 177-209. V e r tam bem : La Petite  enc lose  dans la g rende: reg iona lism o 

e identidade nac iona l na Franga duran te  a terce ira  R epublica (1870- 

1940). In: E s t u d o s  H i s t o r i c o s ,  R io de Jane iro , vol. 8, n. 15, 1995, p. 3-16.

14 V e r d iscussao  sobre sem elhangas, d iferengas e repetigoes em: 

D ELEU ZE, G illes. D if e r e n g a  e  r e p e t ig a o .  T radugao de Luiz O rland i e 

R oberto  M achado. R io de Jane iro : G raal, 1988.

6 5



M aria M arlene M ilanez  Justi era Secre taria  da Educagao 

na p rim e ira  G estao de A lta ir Guidi. Um a A dm in is tragao que 

segundo  a propria  M arlene, a finada ao que, em  en trev ista  a m im , 

o pre fe ito  m esm o diria “para daqui v in te  anos, para m arcar a 

H istoria  de C ric ium a”51. U m a das prim e iras no tic ias que me 

de ram  os en trev is tados  foi que “T fnham os que conhece r nossas 

ra ize s” . Um a outra  foi a de que C ric ium a  era um a c idade m uito 

te rritoria lizada . T inha receio e desconfianga de gente de fora. 

“T anto  que fo i com  d ificu ldade que im p lem en tam os o Parque 

C en tena rio . A  c idade dem orou a d ig e rir a obra do M anoel C oelho, 

que era de C uritiba ” . M as o que faze r para sacud ir a c idade? Por 

onde com egar? Estavam  no com ego da G estao, era o ano de 

1977. P rec isavam  faze r a c idade se encontrar, sa ir da reclusao. 

Evidente que as pessoas desde cedo se encontravam , m as o 

pode r publico, na com preensao  de seus adm in istrado res, pouco 

havia co labo rado para que a c idade fosse “cada vez m ais de 

tod os” , um a das principa ls exp ressoes  u tilizadas  na d ivu lgagao 

dos fes te jos  do C entenario . P resente em  quase todos  os fo lders, 

cartazes  e ou tros  m a teria ls  de d ivu lgagao dos fes te jos  do 

C entenario .

Foi reso lv ido  que um a grande festa  seria  realizada. Mas 

po r onde com egar? A  ocas iao  Ihes ind icou o cam inho . C om em ora r 

os cem  anos da colon izagao do m unic ip io . P recisariam  de um a 

grande es trutura : C om issao O rgan izadora , urn novo Pago 

M unicipa l, um Parque Publico, um  H ino e um M onum ento. 

R esum idam ente , todos estes  even tos  fo ram  levados a cabo pela 

C C F e tam bem  e especia lm ente , pela A dm in istragao de A lta ir 

G uidi. Existe um a quan tidade enorm e de docum en tos  no A rqu ivo 

que tra tam  da criagao destes e lem en tos  c itados. A  titu lo  de 

exem plo , fo i o rgan izado concu rso  para o pro je to  a rqu ite ton ico  do 

Parque e para a e leigao do hino. A pesa r dos esforgos e 

conquis tas que seriam  a lcangadas, era necessario  de spe rta r nas 

pessoas  o in te resse pela festa. A  sedugao seria  traz ida  de fora.

15 E xp ressao u tilizada por M arlene Justi e A lta ir G uidi, em entrev istas 

que am bos m e concederam  na c idade de C ric ium a, nos d ias 10/03/2002 

e 23/06 /2000, respec tivam en te .
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M ais p rec isam ente  de C ax ias  do Sul (RS). S egundo Maria 

M arlene M ilanez Justi:

“C om o que riam os um a grande festa , e nao 

achavam os nada sem elhante  por perto, 

a lguem  fa lou da festa de C axias. Fom os em 

duas opo rtun idade para la. Um a vez  depois da 

festa da uva. A  segunda urn tem po dep o is .”

No A rqu ivo  Publico  M unicipa l se pode en con tra r o re la tario  

destas  vis itas. C ax ias  do Sul estava com em orando  seu 

C entena rio , o que aum en tava a inda m ais a im portancia  da visita . 

V ia ja ram  para C ax ias do Sul: M ario Sonego, v ice  prefe ito ; M aria 

M arlene M ilanez Justi, Secre taria  de Educagao, Jo ice  Q uadras, 

R elagoes Publicas; N iva ldo G oulart, p ro fesso r da Fucri (Facu ldade 

C ric ium a). Da v iagem  trouxeram  boas ide ias: criagao de um 

m useu, um profiss iona l (Vanderle i R ocha) que auxilia ria  na 

construgao do M useu A ugusto  C asag rande  de C ricium a, 

rea lizaram  um a en trev is ta  com  Ivo Rossi (C oo rdenado r G eral d 

Festa da Uva em  C axias) e tam bem  com  F lavio loppe (P residente 

da Festa da Uva).

A  es tru tu ra  o rgan izac iona l es tava idea lizada apos a v is ita  a 

Caxias. P rec isavam  ach a r um p res idente para a C om issao C entra l 

dos fes te jos . Esta seria um a ta re fa  d iffcil, pois naque le  m om enta 

na c idade a lgum as pessoas tinham  que troca r de roupa cinco 

vezes  po r dia, a inda segundo  M arlene Justi. E isto m esm o, com  o 

es tranham ento  que isto causa. A  a tiv idade de M arlene Justi nao 

era insa lubre ou danosa, m as era te rrito ria lizada : “Para cada lugar 

que eu ia d iferen te, eu trocava de roupa. Eu en trev istava  pessoa 

ita lianas, po lonesas, a lem as, negras e po rtuguesas, as vezes no 

m esm o dia. E eu ten tava en tao en tra r no m undo daque las  

pessoas, a com egar pela aparenc ia  que eu daria  para e las” . O 

p res idente da C om issao teria  que ser a lguem  extra-envo lv ido . 

M as necessariam en te  da c idade. Nao poderia  ser po litico , 

tam pouco  a lguem  da prefe itu ra . Na tabu lagao, fo i encon trado o 

m edico D ino G orin i que havia sido m edico  de m uitas fam ilias  da 

c idade, sobretudo as d itas “m a is im portan tes” .
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Eu gostaria , con tudo, de fa la r do acresc im o  produzido  no 

depoim ento  de M arlene Justi, um increm ento, tal qual a tabulagao 

do m edico  que provocou o encontro , pela exclusao. Eis que em 

1980 seria  en tao  com em orada tam bem , um a populagao que 

em bora viva e presen te  na c idade, nao havia sido ce lebrada, 

m u ito  m enos com  m onum ento. Na conta pedagog ica que 

ap resentam os no in ic io  deste  texto  estavam os com  tres  etn ias 

(em  1966). Nas com em oragoes do cen tena rio  agora seriam  cinco. 

A  exp licagao para isto vem  de um dos idea lizado res deste  

inc rem ento, o ex-p re fe ito  A lta ir Guidi:

“Nos es tavam os reun idos na prefe itura, toda a 

C om issao. C om egam os a pensar nas pessoas 

que prec isavam  ser lem bradas, 

hom enageadas. Nos que riam os um a testa 

para c idade inteira, de todos. A i com egaram  a 

lis ta r grupos. A lguem  fa lou dos po loneses, 

outro  dos  ita lianos, ou tro  dos a lem aes. Eu 

d isse: A  gen te  tern que bo tar a i os negros. 

Esta c idade fo i tocada pe los negros. E tern 

que co loca r tam bem  os portugueses, que eu 

nem  acho que seja portugues, e m ais o 

agoriano sei la. O s prim eiros  que chegaram  

aqui nao fo ram  os ita lianos. E so ve r os 

barracoes  que tinha  por a i.”52

C hegam os entao  ao m om en to  em  que ja  nao sao  m ais 

tres, m as cinco etn ias. C ontudo, a C om issao nao queria  algo 

som en te  em pirico . Q ue riam  s istem atizar, de ixa r m arcado. Neste 

sentido, para a C om issao que organ izou as com em oragoes, e 

isto fica  c laro  tan to  pelos depo im en tos  co le tados quan to  pela 

docum entagao que tive acesso, seria  necessa rio  pro fiss ionais 

m u ito  qua lificados. Entao e cham ada para o rgan iza r dados e 

ge renc ia r as en trev is tas que es tavam  a todo vap o r sendo fe itas, 

um a senhora de nom e O tilia A rns. P ro fessora na U niversidade 

Federa l do Parana, em C uritiba , O tilia  A rns  era irm a de Berto ldo

52 D epo im en to  conced ido ao au to r por A lta ir  G uid i, ex-p re fe ito  de 

C ric ium a em 23/06/2000.
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A rns  (tam bem  de Z ilda A rns  e Dom  Paulo Evaris to  A rns), 

in tegrante  da C om issao C entra l dos Feste jos, quern na verdade 

acabou ind icando Oti'lia A rns:

“Fui conv idada pelo m eu irm ao para aux ilia r na 

organ izagao dos dados. Q uando eu cheguei 

de im ed ia to  tive  m uita d ificuldade. D epois foi 

se organ izando m elhor. E les estavam  

que rendo cham ar grupos d istin tos para a 

testa . Eu achei que o  unico je ito  de con ta r toda 

aquela h istoria  era fa lando de cada etnia . Eu 

ja  conhecia o term o. D epois en tao  o titu lo , que 

fa lavam  sem pre quando eu os encontrava : a 

sem ente, estes sao os fru tos  da sem ente  

p lan tada ”53

As cinco e tn ias  en tao  agora es tavam  criadas, m as fa ltava 

a ce lebragao d isto . Urn ou tro  C uritibano (em rea lidade nascido 

em  F lo rianopo lis ) vai chega r em  auxilio . M anoel C oe lho havia 

fe ito  a rqu ite tu ra  com  A lta ir G uidi em  C uritiba  “na epoca eu ate 

achava A lta ir ve rm e lho ” , d iria  o A rqu ite to  com entando  o 

posic ionam ento  po litico  do ex-p re fe ito  a epoca. Experien te  em 

adm in istragao de obras pub licas, M anoel C oe lho fo i o “cons tru to r” 

do C en tena rio . P rojetou a A ven ida  C entena rio , que faria  

Fernando C arne iro , a rquite to  de C ric ium a d izer “a cen tena rio  ve io 

de C uritiba ” , a inda o novo Pago M unicipa l, o Parque C en tena rio  

e o M em oria l D ino G orini, inaugu rado  em  seis de jan e iro  de 1981, 

portan to  urn ano apos o prim e iro  rep ica r dos s inos, naque le 

an iversa rio  bem  feste jado.

O P arque C en tena rio  e cons titu ido  pe lo Pago M unicipa l 

M arcos R ovaris, T eatro  e B ib lio teca do M unic ip io , G inasio  de 

E sportes  e ao C entro, d iv id indo partes, o M em oria l D ino Gorini. 

No a rqu ivo  pub lico  ex iste  um docum en to  que fo i publicado 

tam bem  em  varias ed igoes de jo rn a is  da c idade, po r ocas iao  dos 

fes te jos  do C entenario . D iz o segu inte :

17 Entrev is ta  concedida  ao autor, na c idade de Forqu ilh inha, por Oti'lia 

Arns, em  15/03/2002.
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“A  obra dos co lon izado res  fo i a sem eadura 

de um am anha m elhor, conqu istado  com  as 

forgas de sua proprias m aos. Em m eio a 

advers idade e desesperanga , essa sem ente  

fundou ra izes  pro fundas e ergueu um a 

c idade sobre  o solo, a rrancando  da terra  um 

testem unho  de luta, de perseveranga e de 

grandeza. O que o m onum ento  expressa e 

es te  m ov im ento  (....) Do fundo  da terra 

brotou um novo tem po. Do fundo da terra, 

som ando  e in teg rando trabalho , c inco etn ias 

ex tra iram  a ene rg ia  que im pu ls ionou para 

fren te  e para cim a, e tapa apos e ta pa ” .

Fica c laro  a ideia de institu ir e so lid ifica r um a ide ia de 

c idade que, m esm o tendo  a ideia de “m ov im ento ” citada, 

gua rda ria  as ra izes. Na c idade ex is tem  con trove rs ies quan to  a 

le itu ra sobre o m onum ento, cham ado “das e tn ia s” pela m aior 

parte das pessoas. A lgum as d izem  que o m onum ento  representa  

cada um a das c inco etn ias, e m ais a inda pela “ordem  presencia l” : 

ita lianos, a lem aes, po loneses , po rtugueses, negros. Em 

en trev ista  conced ida  a m im , M anoel C oe lho d iz que:

“ Nao pensei n isto quando fiz  o proje to . Pelo 

contrario , queria  in teg ra r m ais as pessoas. O 

m onum ento representa  os c inco dedos das 

m aos, trazendo a riqueza para cidade. 

Pensei que isto fosse  claro: a un iao  entre  o 

que foi agricu ltu ra  e depois o carvao, 

cons tru indo a cidade. M as agora o carvao 

d im inu iu. O m onum ento  esta la ’’54

18 M anoel C oelho se m ostrou, desde m eu prim e iro  conta to  com  ele, um 

su je ito  bas tante d ispos to  a a judar. Ligou para m inha casa 

espon taneam en te  ao m enos duas vezes, com  a in tengao de fa la r sobre 

C ric ium a. Passou-m e  fon tes que fo ram  m uito u teis, tan to  para m im 

quan to  aqueles  que tiverem  d isposigao para pesqu isa  no A rqu ivo  Publico 

M un icipa l Pedro M ilanez. M anoel C oe lho  concedeu entrev is ta  a m im , 

em 08/03/2002.
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O m onum ento esta la, e apesa r de prob lem as com o 

in filtragao e ou tros , con tinua fa lando  para a c idade: Cinco. Se ha 

a lgo positivo  na va loragao etn ica, e bom  que se d iga que, ao que 

pude pe rceber populagoes an tes  pouco v is ib ilizadas  ou 

exc lu idas , caso da cham ada etn ias portuguesa e da negra, 

a lcangaram  visib ilidade. M as isto nao s ign ifica  necessariam en te  

inclusao.

M aquete do M em oria l p ro je tado por M anoel Coelho 

Acervo do arqu iteto  ced ido  ao auto r

PARTICIPE! M em oria l Inaugurado em  06-01-1981 

Folder- C onv ite  "C ric ium a de T odo s”



3 .2  A  E T N I Z A ^ A O  C A N T A D A  E M  P R O S A  E  V E R S O

D urante o concurso  para a esco lha  do H ino do C en tena rio  

de C ric ium a, 52 conco rrentes fo ram  inscritos (existem  outros 

docum en tos  ind icando 50 os inscritos ) e apenas um a letra e um a 

m us ica se lec ionada. O regu lam en to  (d isposto  no A rqu ivo  Publico  

M unic ipa l) do concurso  p rescrevia o anon im ato , neste  caso sao 

ind icados os pseudon im os u tilizados  po r cada um  dos inscritos. 

G ostaria  de exib ir todos, no sen tido  de sacud ir a poeira que Ihes foi 

co locada, nao e poss ive l assim  proceder. F icam  entao  apenas dois 

de les, que de fo rm a  rap ida ten tare i m ostrar. Um p rim e iro  me 

cham ou m uito  atengao, com  o pseudon im o  de Juvina de Jesus, um 

dos seus trechos  d iz o seguinte :

“Faz cem  anos que o branco im igrante , nesta 

terra se lvagem  pisou, e com  a forga de um 

bravo p ione iro um a nova c idade fundou.

Oh C ric ium a sere ia  m orena, que nasceste no 

verde sertao, do teu seio ro jaram  as m inas e das 

m inas jo rrou  o carvao Das ita licas plagas 

partiram , a rgonau tas  buscando o E ldorado,

E aos pouco C ric ium a surgiu, do traba lho  de um 

povo arro jado. O ita liano, o a lem ao  e o polaco 
O a fricano e o luso irm anados Entoaram  a 

m usica rude

Dos engenhos, das m inas e a rados .” (...)

6  C ric ium a de tantos  jane iros ,

6 C ric ium a no teu cen tena rio ” ,

As nove is geragoes te saudam ,

0  C ric ium a, to rrao  legendario 55.”

22 Parte da letra do h ino de Juvina  de Jesus. O num ero de inscrigao do 

H ino e o 7. Os grifos sao m eus, e fazem  parte da d iscussao m ais a 

frente.
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Nao fo i possive l identificar o autor, ta lvez nao ainda. 

S igam os. E im press ionan te  a sem elhanga desta  letra com  o H ino 

ven cedo r do C en tena rio  de autoria  de Pe. C orne lio  D a ll’A lba  e 

Sueli M azurana, que seria  cantado na c idade du ran te  todo ano, 

g ravado em  Long Play pe la A ssociagao Cora l de C ricium a. 

A p resen to  apenas as pa rtes m ais inte ressantes, pois esse e 

bastan te  conhec ido:

“ Faz cem  anos que o nosso im igrante 

N esta terra  se lvagem  pisou 

E c o ’a forga de um bravo p ione iro  

U m a nova c idade fundou.

( . . . )

O ita liano, o a lem ao, polones, africano e 

o luso irm anados en toa ram  a m usica 

D os engenhos, das m inas e arados.

6  C ric ium a de tan tos  ja n e iro s .”56

O concurso  para o hino prescrevia a lguns  crite rios: 

o rig ina lidade , corregao e be leza de estilo , adequagao para o ritm o 

m usica l, in te rpre tagao do tem a h istorico  da co lonizagao, 

co rrespondenc ia  ao gosto  popular. N um a prim eira  e tapa (26-9- 

79 a 20 -10 -79 ) houve 16 inscritos  e nenhum  vencedo r. Num a 

segunda  cham ada (22-10-79 a 6-11-79), com  52 inscritos e o 

ven cedo r ind icado, com o v im os. Pois bem , Sueli M azurana tern 

inscrigao com  outro  hino (n. 25), u tilizando o proprio  nom e. C om o 

especie  de pa lim psesto57, na letra de Juvina de Jesus fo i posto  o

23 H ino vencedor, com  num ero de inscrigao 52. A u to ria  de Pe. C o rne lio  

D a ll’A lba  e Sule i M azurana. T am bem  pub licado em  varios  livros locais, 

em : AR N S, O tflia. A  S em en te  deu bons fru tos. F lrorianopo lis: IOESC, 

1985, p. 224. T am bem  e im portan te  d ize r que em  o fic io  encam inhado ao 

Dr. D ino G orini, p res idente  da CCF, da tado  de 7 /03 /1980, o m esm o Pe. 

C o rne lio  D a ll’A lba  com un ica  que “ja  esta encam inhado  a tradugao para o 

italiano da le tra do H ino do C entena rio ” . In: Pasta C entenario , docum en to  

p rotocolado sob n. 052 de 15/03/80.

24 R efiro -m e aos antigos pa lim psestos, onde textos prim itivos eram  

raspados para sob o m esm o pergam inho, inserir nova escrita. A  ana lise 

de pa lim psestos hoje reque r tecnicas apuradas. O o fic io  do h is to riador
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que esta ap resentado no H ino vencedo r. D isto se pode apenas 

inferir: Juvina pode ser o pseudon im o  de Sueli M azurana. Neste 

caso A  vencedo ra  havia conco rrido  com  dois hinos, o que poderia  

tam bem  ser possi'vel, tendo  em  vista que nao houve 

c lass ificados58 na prim eira  etapa. Isto acho m enos s ign ifica tivo . O 

que m ais m e cham a atengao e que a letra prim eira de Juv ina  de 

Jesus fo i a lterada, v is ive lm en te  para faze r a justes m usica is, m as 

em  pa lavras um  tan to  caras a cons trugao h isto rica  do M unicip io . 

D a i o porque de cu ida r do pa lim psesto . Sobre o im igran te  branco 

se inscreveu o nosso, sob re  o polaco se inscreveu o polones. 
Nao fo i possive l identificar quern fez  as a lte ragoes, m as os 

docum en tos  es tao la, sob rescritos  desta  form a. E sobre tudo isto 

os prejufzos. A cred ito  que o ven cedo r tern im portanc ia  m enor 

frente  aos pre ju izos.

Um outro  hino bem se adapta ao c rite rios  estabe lecidos. 

Nele nao encontre i pa lim psesto , nao m ateria lizado. Ele ta lvez  

este ja  inscrito  no esp irito . M arlene Justi, na longa conversa  que 

teve com igo, de ixou c laro  o ressen tim en to  em  re lagao aos 

m ine radores, m a is a inda ao proprio  m undo do carvao. “V e ja  o 

que fizeram  com  a c idade. A qu i a tras da m inha casa tinha um rio 

e aguas lim pas que o ca rvao tra tou de poluir. As pessoas 

es tranham  a ausenc ia dos hom ens do carvao no C entenario . 

A cho que eles se envo lveram  pouco m esm o”59. O bservagao seja

nao seria, en tre  outros, cu ida r de pa lim psestos?  Para um a d iscussao 

sobre a artesan ia  do o fic io  de h is to riado r (que nao e possive l neste 

espago apresentar), en tre  outros ver: A LB U Q U E R Q U E  JR ., D urval M uniz 

de. H i s t o r i a :  a  a rte  de inven tar o passado. Bauru: Edusc, 2007. 254p.

25 O juri fo i o segu inte: V a lden ir Z anne te  -  C ecrisa; A lbe rtino  De O live ira  

- Inam ps (Lauro M uller); Basflio D a lbo - Pepsi Cola; A rlindo  Junkes -  

C oleg iao; T e lm o  Locatelli - Pref, M unicipal de B lum enau; Irma Veron ica  

W eber -  Laguna, N evio C ape lle r - R adio Tuba, Tubarao; D ulce do Pra - 

Esco la de M usica Bella Bartok; Joao Kantov izk  - Hosp. Sao Jose ; Neri 

M ilanez - C o leg io  Sao Bento; F lavio V ito rio  - Banda C ruze iro do Sul; 

Je rem ias  F. Dos Santos - A ssem b le ia  de Deus. D ados obtidos  ju n to  ao 

A rqu ivo Publico M unicipal.

26 M aria M arlene M ilanez Justi. In: D epo im en to  ja  c itado. A  principal 

ausencia sentida dos m ine rado res  foi quando da ocorrenc ia  da Expo
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fe ita  que em 1980 a m em oria  do ca rvao a inda era m uito  viva, e 

ta lvez  sua ausenc ia em  lugares  es tabe lec idos  se ja exp licada 

jus ta m e n te  po r isto. Para lem bra r P ierre Nora, quando ainda 

hab itam os a m em oria nao ha necessidade de Ihe consag ra r 

luga res60.

Entre os c rite rios  para a esco lha  do H ino, urn estabe lecia  

a necess idade de “ inte rpre tagao do tem a h isto rico  da 

co lon izagao”, com o vim os. Sendo assim , no proprio  H ino 

v ito rioso  se pe rcebe o reconhecim ento  do agenciam en to  

co lon izado r posta tam bem  pela m ineragao e nao som ente pelo 

im ig ran te61. Foi neste  sen tido  que m e cham ou a tengao a 

inscrigao num ero 27. O nom e inscrito  era Edite da S ilva Freitas, 

as tuciosam en te  usando o pseudon im o “D ite F re itas” . Ora, 

supondo  que poucas pessoas conhecessem  Edite, o m esm o nao 

se podia d ize r de “ Dite F re itas” , a lcunha de Jose F rancione de 

Freitas, que ate onde  consegu i investigar, nao se inscreveu. O 

“D ite” fam oso  fo i urn g rande em presario  em  C ric ium a (fa lec ido  em  

07 /02 /2002), rep resentan te  do se to r ca rbon ifero . C ertam en te  urn 

nom e a p rovoca r ressentim entos , dado  o que se sab ia sob re  o 

carvao e o que ele havia fe ito  com  a c idade. F ina lizando, 

ve jam os o que a Dite, m enos conhecida , fa la  sob re  duas 

co lon izagoes: cada qual com  suas pedras:

100, um a g rande fe ira  industria l e com ercia l (rea lizada en tre  4 e 10 de 

outubro  de 1980), o rgan izada para “ m o s t r a r  o  q u e  f a z  C r ic iu m a  e  o  q u e  

C r ic iu m a  f a z ” , con fo rm e  ve icu lado por toda im prensa durante aque le  ano 

e m uito com entada na c idade e Estado.

27 V e r NO RA, P ierre. E n t r e  M e m o r i a  e  H is t d r ia :  a  p rob lem atica dos 

lugares. T radugao de Yara Aun Khoury. In: P roje to  H istoria. Sao Paulo, 

(10), dez. 1993, p. 7-28.

28 E necessario  d ize r que boa parte dos im igran tes ita lianos, m ais 

express ivos do ponto de v ista  econom ico, tam bem  acabam  se 

envo lvendo com  a m ineragao. C ontudo, na segunda m etade do Seculo 

XX, ja  era bem  v is fve l a sup lan tagao des tes  por hom ens que haviam  

chegado “de fo ra ” . N este sentido, o caso m ais express ivo  e o da fam ilia  

Freitas, que chegou na c idade v inda de O rleans  (SC), no im'cio da 

decada de 1940. A  fam ilia  Freitas por m a is de 40 anos foi certam en te  o 

nom e econom ico  m ais exp ressivo  de C ric ium a.
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“ Im igran te em  te rras  d istan te , num  pa is  trop ica l 

ve io  parar.(...). R o lando pedras e m oinhos, do 

subso lo  viu o ca rvao  segregar. C o rtan to  m atas 

ab rindo  cam inhos, a d is tancia  fazendo  encurtar. 

C ric ium a centena ria , de povo hero ico  e 

trad igao, ba luarte  da energ ia, es cap ita l do 

carvao. U n indo todas as ragas erguendo 

pragas e cam panario , hoje canto  com  c iv ism o 

na festa do cen tena rio .”62

3 .3  C O N S I D E R A g O E S  F I N A I S

A  e tn ic idade  hoje tem  um a d im ensao  que se a rticu la  nao 

som ente com  a de um a com unidade  m ais caracterizada  ou local 

(ou m esm o daque la  po liticam en te  im ag inada), ela esta tam bem  

conectada a um a concepgao g lobal. S om ente  assim , penso, se 

pode a firm ar que em  C ric ium a as e tn ias  se “ repe tem ” . Urn 

exem p lo  que pode d ife renc ia r bem  o que digo e a re lagao en tre  os 

Feste jos do C en tena rio  e fes tas  ou tras, com o Santa B arbara e 

Sao Jose.

Em 1918 se realiza a p rim e ira  fes ta  de S anta Barbara, no 

local a inda hoje cham ado M ina V e lha  (Ba irro S anto A nton io). Em 

1920 se cons tro i a prim eira  capela  p roxim a a prim e ira  m ina aberta 

na c idade. D esta data em  d iante c resce m uito  o num ero de 

devotos  da S anta bem  com o a em patia  de boa parte da populagao 

c ric ium ense envo lv ida  com  a m ineragao. As festas acom panham  

os ritm os da indus tria  ca rbon ife ra , isto no gera l. E poss ive l d ize r 

que a S anta tenha sido a padroe ira  de fa to  do M unic ip io  po r m ais 

de quatro  decadas. D igo de fato, porque de d ire ito  o titu lo  cab ia e 

cabe a te hoje a Sao Jose. A s fes tas  de Sao Jose se in iciam  em 

1932. Nao m e pa rece g ra tu ito  que os encargos  de organ izagao e 

prom ogao des tas  duas fes tas  c itadas  rea lizadas no ano de

29 Parte da le tra do H ino Escrito por Edite da S ilva Freitas, sob 

P seudon im o  D ite Freitas. Inscrigao N. 25. D ispon ive l no A rqu ivo  Publico 

M unicipal.
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1980, du ran te  as com em oragoes do centenario  tenham  sido 

dadas aos negros e aos ita lianos  respec tivam en te63. Essas duas 

fes tas  c itadas, pe lo que consegu i investigar, fo ram  desde cedo 

d ispositivos  em  to rno  dos qua is havia um a identificagao mais 

espec ffica  de grupos socia is. A  perife ria  e a m ine ragao mais 

identificada com  Santa Barbara -  P adroe ira  dos M ineiros, e Sao 

Jose m ais iden tificado com  o N ucleo inicial fo rm ado  pelos 

ita lianos. A m bas: B arbara e Jose sao fes tas  que seguem  o ritm o 

da v ida das pessoas e ho je parecem  urn pouco esquec idas  fren te  

a eventos-espetacu los , e a propria  IFesta das Etnias, um a 

tenta tiva  de re -aquece r as ce lebragoes e tn icas do C entenario , 

c riada em  1989 (na segunda adm in istragao de A lta ir G u id i) e ja  

com  22 ed igdes rea lizadas. Em rea lidade, as ce lebragoes do 

C en tena rio  fo ram  fundantes , com o d ito  no in icio deste  texto.

De m odo gera l, com o ind icam  varios estudos 

desenvo lv idos  (a lguns c itados  aqui), as d ife ren tes  com unidades 

de im igrantes ree labo ram -se a partir de ve lhas e novas 

com em oragoes grupa is, desde  a reedigao de an tigas  fes tas  da 

terra  nativa a te a construgao de novos fes te jos  que tendem  a 

conso lida r um a certa  un ic idade do co le tivo . Por ou tro  lado, a 

cham ada im igragao h istorica  produziu (e p roduz) com em oragoes 

que ressa ltam  a positiv idade e tn ica  e re ificam  o que se pode 

cha m ar de epope ia  da im igragao. D estacando a du reza do 

deslocam en to  e as ag ruras dos p rim eiros tem pos, as te rce iras  e 

qua rtas  geragoes re forgaram  o panoram a da v ito ria  conqu is tada 

pe los “p ione iros” , que co laboraram  fo rtem en te  na e laboragao da 

au to-rep resen tagao do grupo, o qual se en tende com o po rtador 

dessas  qua lidades. As com em oragoes que vem  sendo

30 C on fo rm e  docum en tagao  encontrada nas pastas do C entena rio  no 

A rqu ivo  Publico M unicipa l. A os  po loneses  coube o enca rgo da fes ta  de 

Sao C assem iro, um show  a rtfs tico  no estad io  de fu tebo l do a tua l tim e  do 

C ric ium a Futebol C lube ao encargo e em hom enagens aos portugueses, 

e por u ltim o a Festa do C o lono em  Forqu ilh inha, ao enca rgo da etnia 

a lem a.
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organ izadas nas tres  u ltim as decadas em  to rno  dessa ide ia de 

“p ione irism o” (m uito  p resente no caso aqui exposto  de C ric ium a) 

acentuaram  as d isputas  no cam po da m em oria  sob re  os 

im igran tes  no Brasil, caso flag ran te  en tre  os descendentes  de 

ita lianos  (m as tam bem  entre  japoneses , a lem aes, po loneses e 

outros), conduz indo  o traba lho  dos h is to riado res  sem pre  m ais em 

diregao ao es tudo das na rra tivas m nem on icas  e, tam bem , de 

seus usos po liticos . A ssim , os lugares  praticados, com o nos 

convida  a pensa r M ichel de C erteau, ta is com o: c idades, 

cen tenarios, fes tas  de fam ilia  e ou tras -  invocam  e tens ionam  as 

ide ias que produzim os sob re  os processos im igratorios, nos qua is 

a e tn ic idade e a inda um a das m ais m arcadas m anifestagoes.

T a lvez  este pequeno texto possa pe rm itir que 

ou tras d iscussoes  in te ressantes se jam  produzidas  sobre 

processos que ce lebram  e fes te jam  lugares  e (in )v is ib ilizam  

pessoas, com o no caso de C ric ium a aqui ap resentado. 

D iscussoes que para a lem  de um a po larizagao en tre  o ca rvao e 

as e tn ias, en tre  cen tra  e periferia , en tre  os “da c idade ” e os 

“fo ras te iros” , se jam  vo ltadas  a flu idez  dos sen tidos , perm itindo 

assim  que v idas se ins taurem  num Futuro A be rto  e nao num 

Future  do P reterito, ou seja, onde essas  v idas s im p lesm en te  

acontegam .
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C A P I T U L O  4

F L O R I A N O P O L I S :  

D E S C A M I N H O S  D A  C I D A D E :  

M I G R A T E S ,  C O N S U M O ,  T U R I S M O  E  

M O D E R N I Z A g O E S  U R B A N A S

Lu iz Felipe Fa lcao64

A  con fia r no que a im prensa  da epoca no tic iava e 

com entava, o Estado de Santa C atarina  e sua cap ita l, 

F lo rianopo lis , no fina l da decada de 1960 passavam  fina lm en te  

por um  am plo  p rocesso de transfo rm agoes urbanas que estava 

m odificando por com ple to  as fe igoes  da c idade. S egundo as 

m aterias, o Estado e a c idade te riam  perd ido  todas as 

opo rtun idades an terio res  de in tens ificagao do crescim ento  

econom ico  do pa is (com o no G overno Dutra, ao fina l da II G rande 

G uerra) ou de m obilizagao naciona l para p rop ic ia r a lte ragoes 

s ign ifica tivas  (com o o oco rrido  em  razao da construgao de B ras ilia  

e da trans fe rencia  da cap ita l federa l para o C en tro-O este), m as 

naque le  m om ento tudo ind icava que, an tes tarde do que nunca, 

Santa C atarina  ap resentava um ritm o ace le rado de crescim ento  

econom ico  e a an tiga c idade que Ihe servia de cap ita l ia cedendo 

lugar para um a nova, m ais m oderna e d inam ica.

Nao existem  m otivos para faze r m u itos reparos em  tal 

no tic iario , tendo em  vista que o principa l jo rn a l ca ta rinense  (o 

d iario  O Estado, publicado em  F lorianopo lis  desde  o in ic io  do 

secu lo  X X  e que hoje nao c ircu la  m ais), que exa ltava aberta  e 

segu idam en te  o “p rogresso” catarinense, nao cessava de, ao

64 P ro fesso r do P rogram a de Pos-G raduagao em  H isto ria  da 

U n ivers idade do Es tado de Santa C atarina (U D E SC ). A  pesqu isa  que 

serviu de base para este texto contou com  o apo io do a luno de in iciagao 

c ientifica  D anie l H enrique Franga Lunarde lli, a quern de ixo reg istrado 

aqui m eu agradec im ento .
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m esm o tem po, ap on ta r a pe rs istenc ia  em  F lorianopo lis  de an tigas  

m azelas  (e o surg im en to  de ou tras, bem m ais con tem poraneas) 

que a travancavam  o and a r das transform agoes tao ansiadas  pelas 

au toridades  gove rnam en ta is  e po r liderangas econom icas, 

poh'ticas e in te lec tua is , e isto num con tex to  dem arcado  po r urn 

reg im e d ita to ria l que im punha um a firm e  censura aos m e ios de 

com unicagao, pe rseguindo com  desem barago qua isque r 

adversa ries  que o a frontassem , reg im e com  o qual, a lias, O 

Estado es tava bem  a linhado. A ssim , nao era d ific il en con tra r em 

suas pag inas noti'cias segundo as qua is a construgao e a 

re tificagao das es tradas que ligariam  a cap ita l ao interior, bem 

com o fac ilita riam  seu acesso, e ao con jun to  do litora l ca tarinense, 

desde C uritiba e Porto A legre, tinham  urn andam ento  m oroso em 

todos os trechos ; que cartoes posta is enviados da parte centra l da 

c idade para urn ba irro  p roxim o dem oravam  tres d ias para chegar, 

enquanto  que te legram as para o d istan te  O este  de S anta C atarina 

nao eram  en tregues an tes  de oito  ou dez dias; que a v ia  de 

acesso  ao ae ropo rto  havia receb ido  paredes  de concreto  nas 

la tera is para ev ita r a presenga das aguas e dos carangue jos 

p roven ien tes  do m anguezal que a travessava; que os buracos 

abertos nas ruas e avenidas pelo D epa rtam en to  enca rregado pela 

E ngenharia  S an ita ria  e po r ou tros orgaos da P refe itura  e do 

Estado nao receb iam  p lacas de orientagao para adve rtir 

m o toris tas e pedestres, recebendo  com o un ica s ina lizagao urn 

m uro com  os pa ra le lep ipedos re tirados do leito das v ias (o que, no 

escu ro  da noite, to rnava -se um a arm ad ilha  m orta l), ou que vacas 

e ou tros  rum inan tes  transitavam  com  tranqu ilidade  pelos 

cam inhos e es tradas  quase nunca pavim en tadas  que conduz iam  

as pra ias  do in te rio r do m unic ip io . E isto sem  fa la r nos prob lem as 

de congestionam en to  do trans ito  nas rue las acanhadas da area 

cen tra l da c idade, da consta tagao de im propriedade para banhos 

de p ra ias  e ba lnea rios pela con tam inagao de suas aguas por 

esgotos  res idencia is  ligados a rede pluvia l ou da fa lta  de h ig iene e 

da su je ira  que a fe tavam  te rrenos ba ld ios  e inc lus ive  m u itos dos 

bares e restau ran tes  existentes,

No entan to , para a lem  destes transto rnos  e p rob lem as, era 

ev iden te  que, segundo o d iario, S anta C atarina e F lorianopo lis

8 0



atravessavam  um m om ento de g randes e s ign ifica tivas  m udangas, 

sendo que especificam en te  no caso da u ltim a e la ia de ixando  para 

tras  os ares de c idade acanhada  e de pouca d inam ica econom ica  

que a te riam  ca rac terizado a te entao:

(...) O esforgo que se verifica  nos se tores  transpo rte , 

te lecom unicagoes, educagao, energ ia  e industria  vem  im p lan tando 

no Estado um a infraes tru tu ra  que, dentro  de m ais a lguns  anos, 

podera fina lm en te  faze r com  que S anta C atarina se alee a voos 

m ais ousados no con tex to  naciona l, de ixando de figu ra r no m apa 

com o apenas um ac idente geopoh'tico en tre  os Estados do Rio 

G rande do Sul e Parana.

Hoje, ja  nao ha lugar para m e ios-te rm os ou pa lia tivos que 

m arcavam  a cadenc ia  do pass inho ronce iro  de adm in istra r. A  

partir da atual decada Santa C atarina  aco rdou da m odestia  

prov inc iana e sen tiu  que chegara  a sua vez  de tam bem  conqu is ta r 

um lugar ao sol no p iano naciona l, apos duras decadas em  que se 

viu re legada a posigoes hum ilhan tes  pelo G overno da Uniao, cujos 

im pu lsos  dem agogicos do passado so traz iam  a Santa C atarina 

pa lavras vaz ias e sem  eco.

A inda que deno tando  certo  desgosto  para com  situagoes 

pre teritas  em que supostam en te  o G ove rno Federal nao teria  dado 

a Santa C atarina  a a tengao m erecida, m antendo o Estado num a 

posigao de in fe rio ridade  fren te  a Parana e Rio G rande do Sul, o 

period ico revela um d iagnostico  pos itivo e esperangoso com  os 

investim en tos que estavam  sendo e fe tuados naque le  m om ento, 

sob re tudo em setores de in fra -estru tu ra  com o transpo rte , energ ia 

e te lecom unicagoes, o que perm itia  im ag ina r um fu tu ro  a ltam ente 

prom issor. No que se refere a F lorianopo lis , em  particu lar, o jo rna l 

reconhece que a c idade “fo i, du ran te  m uitos anos, um a C apita l 

ado rm ec ida  e con fo rm ada  com  a apa tia ” (edigao de 14 de 

dezem bro , pagina 4), m as sa lien ta  que estes tem pos foram  

u ltrapassados e um a nova rea lidade emeirgia naque les idos, de tal 

sorte  que um com enta ris ta  nao se esqu iva de m ostra r a lgum a 

tris teza com  a perda irreparave l da an tiga c idade acanhada:

A  c idade cresce. Todos querem  que se desenvo lva. Q ue 

seja um a grande C apita l. P ara le lam ente, vai se to rnando  cada vez 

m ais um a c idade desum ana.
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O s am igos  m ais p rox im os vao se d istanc iando, pelas 

a tiv idades que nos preenchem  todo o tem po; os m ais d is tan tes  se 

separam  de fin itivam en te  pela ausenc ia e, quase im possib ilidade 

de con ta tos  m is frequentes ; os do is desapa recem  sem  que na 

m aioria  dos casos  tenham  conhecim entos .

D ecerto, aquilo  que o esc rito r denom ina  de “c idade 

desum a na” dizia respe ito  ao com ponente  de ind iv idua lism o  e de 

anon im a to  que S im m el (2005 ) ja  havia observado no processo de 

form agao das grandes c idades  eu rope ias  da segunda  m etade do 

secu lo  X IX . Sua com provagao m e lanco lica  nas pa lavras do 

m orado r de F lorianopo lis  re feria -se a perda de fo rm as de 

soc iab ilidade proprias de um  restrito  e d istin to  grupo socia l 

com posto  pe las cam adas m edias u rbanas e por um a d im inu ta  

e lite  de end inhe irados  que habitavam  um a c idade cu jo pe rim etro  

urbano nao a lcangava m ais do que c inco  ou seis qu ilom etros, 

enquanto  que ex tensas  a reas  despovoadas ou ded icadas  as 

a tiv idades ex tra tiv is tas  e agri'colas ocupavam  a g rande m aioria  da 

superfi'c ie do m un ic ip io  e sed iavam  os lugare jos dos d is tritos  m ais 

long inquos. A fina l, para os grupos soc ia is in tegrados por pessoas 

sem  m aiores posses, m arg ina lizadas  ou d iscrim inadas, com o 

pobres urbanos, ag ricu lto res  e Pescadores sem  g randes recursos 

ou os negros de um  m odo geral, aque la  an tiga c idade jam a is  fora 

fra te rna  ou aco lhedora : m u ito  ao contrario , sem pre im pusera 

lugares  e cod igos  de conduta  m uito bem de term inados e que nao 

pod iam  ser u ltrapassados de m ane ira  im pune (A raujo, 2006; 

C ardoso e lanni, 1960; Rial, 2006).

D e ixando propos ita lm en te  de lado estes fa to res que ainda 

m arcavam  de m odo nftido aque la  c idade no fina l da decada de 

1960 e que nao despertavam  m a io r atengao da im prensa local na 

epoca, e in te ressante  aponta r a lguns e lem en tos que nao sao 

m encionados d ire tam en te  pelo no tic iario , m as que assum em  

grande re levancia para com preende r as transfo rm agoes que 

estavam  em  curso. P rim eiro, va le d ize r que ex iste um tan to  de 

exagero  na aprec iagao do Estado e da c idade com o nao tendo 

so frido  m aiores a lte ragoes e sendo m esm o in fensos a a lte ragoes 

m odern izan tes  em  pe riodos  precedentes. O Brasil ja  vinha 

fo rm ando  um apara to  produ tivo  e, no tadam ente, um m ercado de
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consum o de m assas  desde a decada an terio r (M artini, 2011) , 

a lem  do que, con form e dem onstraram  os es tudos de S outo (ver, 

por exem plo , Souto, 1999), a criagao de industrias em  Santa 

C atarina  rem ete ao secu lo  X IX  e sua v incu lagao aos grandes 

cen tros  do pa is ja  se faz  na prim e ira  m etade do secu lo  XX, 

enquanto  que Lohn (2001 ) com provou que o p rocesso de 

vertica lizagao do nucleo urbano de F lo rianopo lis  ja  tivera in ic io  na 

decada de 1950, quando tam bem  sao travadas d iscussoes  em 

to rno  de um a proposta de p iano d ire to r que nao apenas procurava 

d isc ip lina r o c resc im ento  da c idade, m as, sobretudo, p re tend ia 

im prim ir a es te  c resc im ento  a lguns ve to res devido a ser um a 

c idade lito ranea e cap ita l de Estado, em  que a tiv idades com o 

tu rism o e ou tros ram os de prestagao de servigos poderiam  ganha r 

destaque  jun to  com  a incorporagao im ob ilia ria  e a construgao civil.

S egundo, aque le  rap ido e acen tuado processo de 

transfo rm agao  urbana nao estava oco rrendo  apenas no Estado de 

Santa C atarina  e na c idade de F lorianopo lis , m as sim  acontec ia 

em  todo o Brasil im pu ls ionado  po r aquilo  que se convencionou 

cha m ar de “m ilagre  econom ico b ras ile iro ” (S inger, 1972), ou seja, 

urn c resc im ento  e levado do P roduto Interno Bruto que se 

estendeu de 1968 a 1973 com  taxas a riua is supe rio res a 10% (e 

que, com  taxas  urn pouco m enores, m as m edia proxim a a 7% , se 

estendeu ate 1980). S abe-se em  de ta lhe  as razoes que perm item  

exp lica r tal surto  de expansao, que estava associado  a 

estab ilidade  m onetaria , a captagao de cap ita l com  ba ixo cus to  no 

m ercado inte rnaciona l, a vu ltosos  investim en tos em  infraestru tura , 

incorpo ragao im ob ilia ria  e construgao civil, a conso lidagao de urn 

m ercado in terno de consum o de beris durave is  (autom oveis, 

e le trodom esticos , etc.), sem idurave is  (roupas  e ca lgados, 

b rinquedos, e tc.) e nao-durave is  (a lim entos, bebidas, cosm eticos, 

m ateria l de h ig iene e lim peza, e tc.) e ao achatam en to  da 

rem uneragao dos traba lhado res  assa la riados  gragas ao rig ido  

con tro le  da a tuagao dos s ind ica tos  e a repressao a qua isque r 

m anifes tagoes de contes tagao, tan to  quanto  se conhecem  as 

m azelas  que acarre tou em  te rm os de concentragao de renda, 

m arg ina lizagao socia l, exodo rural e aum en to  da d iv ida  externa,
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que irrom peram  com o um a espec ie  de dfv ida am arga e m ald ita  

nas decadas segu intes.

N aque les  idos, porem , a pe rcepgao dom inante nao era 

essa, pois um a g rande  parte da populagao estava envo lv ida  nas 

ten ta tivas  de aprove ita r o “m ilag re ” da m e lho r m aneira  poss ive l 

ou, quando  vedado  tal proveito , nas tra ta tivas de sob rev ive r a ele 

(C orde iro , 2009). E, ta lvez por isto, as opo rtun idades de negoc io  e 

as sedugoes do consum o que en tao se abriam  nao trouxeram  

consigo  a dev ida transpa renc ia  para o a lcance  e as 

consequencias  da m assiva trans fe rencia  de populagoes do cam po 

para a c idade ou para o deslanche  da m iseria  social.

Seja com o for, e no bojo de tudo isto, com o ja  ind icado 

anterio rm ente, que vai se constitu indo  urn m ercado de consum o 

de m assas a n ive l naciona l em  con jun to  com  exp ressivos 

investim en tos  em  in fraestru tura , incorporagao im ob ilia ria  e 

construgao civil. E, com o parte nao desprezi'vel deste  

deslocam en to  esta a atengao, p lane jam ento  e incentivo  cada vez 

m aior ao tu rism o  pe las c laras  ev idenc ias  de seu enorm e  potencia l 

de geragao de opo rtun idades de negocio, renda e em prego nas 

soc iedades con tem poraneas, inc lus ive  em  reg ioes que nao 

haviam  se benefic iado tan to  dos m om en tos de prosperidade 

legados pela indus tria lizagao, com o era o caso de F lorianopo lis .

M esm o reconhecendo que a p recariedade das ligagoes 

rodov ia rias  pre jud icava em  m uito  o fluxo  dos turis tas, o que seria 

m itigado pela re tificagao do tragado e as fa ltam ento da BR 101 que 

se encontrava  em  fase fina l (com o tam bem  pela construgao, anos 

depois, de um a segunda ponte ligando as porgoes insu la r e 

con tinen ta l da c idade), a im prensa con fe re  grande destaque a 

a tengao vo ltada por parte das au toridades governam en ta is  para 

aque la  a tiv idade e aos em preend im en tos p ropo rc ionados po r ela:

Ja pode o Lagoa la te C lube o fe rece r a soc iedade 

flo rianopo litana a lgum as horas  de convi'vio a leg re  e cordial. 

Em bora as obras  de cons trugao de sua sede nao este jam  

conclui'das, achando-se  apenas em  ad ian tados term os, aque le 

g rem io  de d ive rtim en tos  e re lagoes e legan tes  ja  convoca 

assoc iados  e s im pa tizan tes  para urn encontro  que sera o prim eiro ,
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naque le  ap raz ive l recanto  ilheu, onde se erguera, dentro  em 

pouco o C entro  In ternaciona l de Turism o.

As insta lagoes do LIC  constituern, com o se sabe, parte 

in tegrante  desse C entro, cu ja concepgao a rq u ite to n ic a s e  deve ao 

genio  do b ras ile iro  N iem eyer, fam oso  pelo que fez  no P lana lto  

B rasile iro , onde arqu ite tou B ras ilia .(...)

E aos que sonhavam  com  a F lo rianopo lis  turi'stica era 

verdade iram en te  m otivo de estranheza nao houvesse a lguem , ate 

entao, pensados em  aprove ita r tao fa rtos  do tes natura is, po r todas  

as redondezas desta  grande llha, para a im plantagao da industria 

sem  cham ines...

Ja agora, um a em presa progressista  m ete om bros a obra 

e, coope rando  nas intengoes do G ove rno Ivo S ilve ira, que langou 

a poli'tica do tu rism o  em S anta C atarina  em  proporgoes concretas, 

traga pe rspectivas novas ao panoram a extrao rd ina riam en te  

en can tado r da Lagoa da C onceigao. (...)

C ontudo, tendo logo em seguida in ic iado a tem porada  de 

verane io, a tra indo m uitos v ia jan tes  de E s tados  com o Parana, Rio 

G rande do Sul e Sao Paulo, a lem  de a rgen tinos  e uruguaios, as 

de fic iencies  aparecem  em  p ro fusao e sao a lvo de con jec tu ras  nao 

m uito  a lv issare iras, com o assina la  urn co lun ista  do jo rn a l O 

Estado:

G ove rno do Estado (D E A T U R ) e P refe itura  M unicipa l 

(D IR E TU R ) pretendem  cum prir com  seus ob je tivos  no incentivo  ao 

desenvo lv im en to  tu rfstico  na llha de Santa C atarina.

C om o am bos estao in ic iando a longa cam inhada pelo 

esp inhoso  cam inho, m uitas fa lhas  a inda sao verificadas .

Mas, o que tern fe ito  a in iciativa privada pela expansao 

desse im portante  setor, indub itave lm en te  o que pode im pu ls iona r 

a inda m ais o p rogresso do m un ic ip io  e do Estado?

A  excegao do esp irito  d inam ico e cora joso  do Sr. A dm ar 

G onzaga, eu d iria  que nada, abso lu tam en te  nada.

Senao ve jam os. O s ho te is da c idade andam  che ios desde 

dezem bro , com  dias sem  possib ilidades  de a tend im ento  de um a 

so pessoa para um  pernoite; os restaurarites fecham  po r vo lta  da 

m eia noite, im pedindo m ais vida na c idade du ran te  o perfodo 

noturno; a fa lta  de in fo rm agoes aos tu ris tas  e to ta l, ficando  a
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excegao honrosa com  a llha tu r e Em catur; um  prato de cam arao 

na Lagoa, com  qu inze  ba rbudos a m ilanesa esta cus tando quatro  

c ruze iros  novos, prego de um  qu ilo  a venda no m ercado publico; 

p lacas de ind icagao sob re  os pontos p ito rescos, s im p lesm en te  

inexistem ; e assim  po r d iante.

Na u ltim a qu in ta -fe ira , do is casa is  de argen tinos chegavam  

a um a hora da m adrugada na c idade, depo is de 23 horas de 

v iagem  dire ta, e penosa. R estaurantes fechados, ho te is sem  

acom odagoes e fa lta  de orientagao.

A  im pressao  de p recariedade e m esm o de abusos  nao 

poderia  ser m aior. Em plena tem porada de verao, um a c idade 

litoranea rep leta  de pra ias  e de ou tras  a tragoes na tura is com o a 

decantada  Lagoa da C onceigao, tinha a o fe rece r apenas 1500 

leitos em  hote is de todas  as catego rias , inc lus ive e p rinc ipa lm ente 

das m ais inferiores, a v ida no turna (se e adequado usa r esta 

exp ressao ) raram ente u ltrapassava m e ia -no ite , fo lhe tos  de 

in fo rm agoes tu ris ticas  nao haviam  s ido p rovidenc iados e os 

pregos cob rados  aos tu ris tas  po r parte dos bares e restaurantes 

assem elhava-se, para o co lun ista, a um a au ten tica  rap inagem , e 

isto sem  fa la r da ausencia- de m useus e ou tras  a tragoes cultu ra is 

parea serem  desfru tadas. C ons ide rando  que o p rim e iro  hotel 

cons tru ido  num a a re a  ba lneave l do m un ic ip io , a P raia de 

C anasv ie iras, s ituada 'a  27 qu ilom e tros  do cen tra  da c idade e 

acessive l apenas por barco ou trilha  precaria  (e que hoje e um 

ba irro  popu loso de F lorianopo lis), abriu  suas portas em  1930 

(B itencourt, 2005), cam inhou-se  m uito  pouco ate a v irada para a 

decada de 1970...

O s anos fo ram  passando e o “m ilagre  eco nom ico ” , o 

consum o de m assa, as m igragoes in te rnas e desenvo lv im en to  do 

tu rism o  acentuaram  as transfo rm agoes m odern izado ras no pais, 

no Estado e na c idade, sem , no en tanto, so luc iona r os prob lem as 

e as d ificu ldades , com o as de fic ienc ias  de in fra -estru tu ra  

exem plificadas pe los cons tan tes cortes  no abas tec im ento  d ’agua 

e de energ ia  e le trica  ou pela p reca riedade  das estradas, ou com o 

os pregos exo rb itan tes cob rados dos tu ris tas  para hospedagem  ou 

a lim entagao, o trans ito  congestionado  e a preservagao de habitos 

de h ig iene que po lu iam  pra ias e lagoas, dentre  ou tras m azelas

8 6



que a im prensa nao se fu rtava de m encionar. E para fa ze r troga 

das ag ruras  experim entadas  po r m oradores e v is itan tes, chegou - 

se m esm o a e lab o ra r um a espec ie  de prece para ten ta r neutra lizar 

ta is  m alefi'cios:

Do congestionam en to  da Ponte Herci'lio Luz. L ivra i-nos 

A la. Da dem ora dos te le fonem as in terurbanos, liv ra i-nos  A la. Da 

fa lta  de d iscagem  dire ta a d is tanc ia  na cap ita l do estado. L ivra i- 

nos A la. Da “ve lh ice ” de a lguns on ibus c ircu lares. L iv ra i-nos Ala. 

Da dem ora dos passage iros  ao desem barca r dos co le tivos. L ivra i- 

nos A la. L ivra i-nos A la. Da fa lta  de troco  dos cob rado res  de 

on ibus. L ivra i-nos A la. Da acanhada  e an tiquada rodoviaria . L ivra i- 

nos A la. Do cotid iano  conserto  de estiradas. L ivra i-nos A la. Da 

poeira das estradas para o in te rio r da ilha. L ivra i-nos A la. Da agua 

am are la nas to rne iras  em  d ias de m uita chuva. L iv ra i-nos A la. Da 

p intura  da C atedra l. L ivra i-nos A la. Do excesso de trans ito  pela 

rua C onse lhe iro  M afra. L ivra i-nos A la. Das horas de sono pe rd idas  

para a tend im en to  no INPS. L ivra i-nos A la. Da fa lta  de m uitas 

p lacas com  os nom es das ruas. L iv ra i-nos A la. Da fa lta  de o tim os 

film es nos c inem as. L ivra i-nos A la. Da ausenc ia de pragas de 

esporte . L ivra i-nos A la. Do esgoto  aberto  da A ven ida  Herci'lio Luz. 

L ivra i-nos A la. E do m edo de faze r criticas  constru tivas . L ivra i-nos 

A la.

Pelo teo r das reportagens e com enta rios  nos anos 

subsequentes , a prece zom be te ira  nao apenas deve te r 

con tinuado  em  voga com o pode tam bem  te r inco rpo rado ou tros 

verse tos , a espe lha r que as transform agoes m odern izan tes  nao 

fizeram  sucum b ir an tigos  hab itos, com o o de jo g a r lixo em 

te rrenos ba ld ios  ou no m ar inc lus ive  naque la que era a zona m ais 

nobre da c idade, tendo em  rea lidade ag regado a e les tam bem  

eram  po rtadoras  de novos desafios  para conso lida r F lorianopo lis  

com o polo de atragao tu r is tico  e cen tra  de ag lu tinagao e de 

irrad iagao poh'tica, econom ica  e cu ltu ra l do Estado de Santa 

C atarina . C ontudo, po r ou tro  lado, o m ateria l jo rn a lis tico  e 

bas tan te  e luc ida tivo  no que se refere aos novos hab itos e va lo res  

que passaram  a ab range r as praticas e representagoes s im bo licas  

dos seus hab itan tes, com o ass is tir te lev isao  e acom panhar os 

novos langam entos  im obilia rios:
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C orre o “ano da graga de 1976” em  todos  os canais de 

te lev isao  que chegam  a llha de Santa C atarina . P rogram agao 

norm al, com erc ia is  idem . T udo m uito  com um , quase passando 

desperceb ido . A te que, de repente, a te lep la te ia  encontrou 

m otivos para de ba te r e d iv id ir-se. Assiste , ca lo rosa ou estupefa ta , 

urn novo com erc ia l, posto no v ideo  apenas para vende r lojas, 

sa las  e escrito rios  de urn c lien te  incorporador. (...)

Nunca, na h istoria da te lev isao  ca ta rinense, urn pequeno 

film e  com ercia l fo i tao no tado e cum priu  tao rap idam en te  os seus 

propositos. S urp reendendo a a g e n d a  que o con tra tou , os 

pro fiss iona is  que o criaram  e o c lien te  que o au torizou, m a is do 

que ao proprio  publico, trouxe  a fo rm agao de urn m ercado 

inusitado, quase fabuloso , (...) que consegu iu, em  apenas duas 

sem anas, a venda de 50 po r cen to  da area de urn im ovel de 

31 .790 m etros quadrados.

Ou a inda, con form e  assina lou  o co lun ista  social Beto 

S tod ieck, o m ais destacado  desta  catego ria  em  F lo rianopo lis  na 

epoca:

De repente inum eras senhoras pertencen tes  as m ais 

conhec idas  e trad ic iona is  fam ilias  de F lorianopo lis  reso lveram  

abandona r suas ve tustas  m ansoes e para apa rtam en tos estao 

sub indo.

Nao e um a nem duas, m as varias, a m aioria  viuva. Uma 

an im a a outra pe las fac ilidades  e tranqu ilidades  que apartam en tos 

o ferecem  a senhoras  no gene ro  -  nao posso contestar. 

A pa rtam entos  pequerios (com  pregos que fogem  a rea lidade) em 

re lagao as casas  que es tao acabando de abandonar.

O s filhos casaram  ou sa iram  de casa. As em pregadas mal 

se su je itam  a um a cozinha -  o que d ize r na lim peza d ia ria  de 

sa las e sa loes, quartos e m ais banhe iros. A lias, em pregada hoje 

em  dia

E artigo de luxo, e a para quern pode e nao para quern 

quer. (...)

Para a lem  de iden tifica r o recente m odism o de m orar em 

predios de apartam en tos , ao inves das ve tustas  casas te rreas  e 

sobrados , o que deu ense jo a um panoram a urbano cada vez 

m ais vertica lizado  e a um inusitado adensam en to  popu lac iona l em
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areas ex lguas, o tex to  traz igua lm en te  a consta tagao de que as 

re lagoes soc ia is igua lm en te  v inham  se m od ificando. E aqui nao se 

tra ta  do anon im a to  ine ren te  as grandes c idades citado 

anterio rm ente, m as da d isso lugao g rada tiva dos lagos de 

dependencia  pessoa l que asseguravam  a utilizagao de 

em pregados dom esticos  subo rd inados a re lagoes de pode r com 

reduzida capacidade  de ba rganha, o que, alias, to rnou -se  m ais e 

m ais ev idente com  o c rescente a fluxo de fo raste iros na c idade  a 

passeio, a traba lho , para es tu da r nas un ive rs idades  publicas (um a 

federa l e um a es tadual) ou trans fe ridos  pe las em presas  com 

quern m antinham  v incu lo  con tra tua l (caso, sobretudo, dos 

“e le trosu is ” , com o eram  cham ados os func iona rios  da 

E LE TR O S U L, C en tra ls E letricas  do Sul do Brasil, que insta lou sua 

sede em  F lo rianopo lis  em  1976 e, para tanto, trouxe para a c idade 

urn con tingen te  num eroso de traba lhado res  a ltam ente 

qua lificados), parte dos qua is  era bem  rem unerada e de e levado 

cap ita l socia l e cu ltura l.

P or via ind ireta , reconhecia -se  que o tec ido  socia l da 

c idade ja  nao era o m esm o e que as transform agoes urbanas 

a fe taram  em  che io  os Names de subord inagao e os proprios m eios 

de institu igao das identificagoes cu ltu ra is  (Lago, 1996, e Falcao, 

2009). A  ve lha F lo rianopo lis , com  certeza, resistia  a sa ir de cena, 

com o ficou  exp resso pela prisao, por posse de um a pequena 

quan tidade de m aconha, em  7 de ju lh o  de 1976, do can to r e 

com pos ito r G ilbe rto  Gil, jun tam en te  com  o ba teris ta F rancisco 

Edm undo A zevedo  que o acom panhava, quando  se encontravam  

em  F lo rianopo lis  com  C ae tano Ve loso , Gal C osta e M aria Betan ia 

para ap resen ta r o show  O s D oces B arbaras  (G il chegou a ser 

in te rnado por ordem  jud ic ia l e so fo i liberado  no dia 19 do m esm o 

m es). M as a nova “F lo ripa ” , com o passou a ser cham ada por 

m uitos, ins inuava-se  po r toda parte e de ixara  de ser um  lugar 

rem oto e de d iflc il acesso, onde nao era habitua l en con tra r m uitas 

pessoas  de fora, a inda m ais res id indo na c idade, ou padroes  de 

consum o de m assa com patlve is  com  os grandes cen tros do pals 

m u ito  em bora sua d inam ica con tinuasse  de ixando a dese jar, 

segundo observava o ja  c itado  co lun ista  Beto S tod ieck:
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F lo rianopo lis  e linda, divina, m arav ilhosa, todos sabem , 

nao m e canso de repetir. A  ilha esta consagrada pe las m ais 

d ive rsas  publicagoes de c ircu lagao naciona l. A inda agora, logo 

depo is do que o Z ira ldo  d isse  no Pasqu im , a revista Q uatro  Rodas 

(M ar) des lum brou -se  com  o que viu e fe z  ques tao de de ixar 

reg istrado a traves  de fo tos de D om ingos C ava lcanti e tex to  de 

Jose M aria dos Santos. Isso e otim o, m u ito  o tim o, cham a pencas 

e m ais pencas de tu ris tas  de tudo quan to  e can to  -  p rinc ipa lm ente 

pau listas  que sao os que m ais saracote iam  po r este Brasil.

Mas, pergunto , con tinuo pe rguntando: o que e que essas 

pessoas que para ca vem  fazem  depo is de ver a na tureza que nos 

rodeia? O s m ais jove ns  vao ao Tw ist, Be ira -M ar. E da i?  F icam  em 

pe, urn o lhando  para o cara do outro, sem  m ais nada acontecer. E 

os ou tros?  A lias, aonde e que essas pessoas se hospedam  

quando  nao trazem  barracas e quando  nao tern nem  parentes 

nem  am igos  que m oram  po r aqu i? E aonde e que esses m esm os 

fo raste iros bebem , dangam , se encontram ?  D iga-m e la: aonde e 

que posso faze r urn lanche, tom ar um suco, as quatro  da ta rde  de 

urn dom ingo? C om er, com e-se  bem , princ ipa lm ente  se o turis ta 

nao fic a r m ais de quatro  d ias...

Q ue ro  d ize r o segu inte : nao se esquegam  turfs ticas  

au toridades, ho te le iros  e a fins: a Bahia, em  te rm os de tu rism o 

in terno saturou , v irou rota in te rnaciona l, ja  outra barra. Pelo je ito , e 

d isso  tenho  certeza, a nova opgao naciona l sera a ilha de Santa 

C atarina  -  nao e exagero. So que, in fe lizm ente , nao tem os a 

m in im a estru tu ra  a lem  da na tureza, repito. Se nao tom arem  

urgen tes  prov idenc ias, nao sei nao.

C om o ind icava o co lun is ta  no tftu lo que encabegava seu 

texto, “na tureza nao poe m esa ” , tan to  quan to  m igragoes, consum o 

e tu rism o , po r si so, nao a fiangava (segue nao a fiangando) 

trans fo rm agoes urbanas capazes  de p rom ove r um a c idade m ais 

cosm opo lita , so lida ria  e com  e fe tivas  m elhorias nas cond igoes de 

vida para todos os seus m oradores. Seria, m esm o, um a 

ingenu idade supor a lgo deste  tipo, em  especia l num espago e 

tem po  p ro fundam ente  m arcado por um reg im e po litico  au torita rio  

que fo rnece ra  guarida para um fo rte  achatam en to  sa laria l e para 

toda sorte  de v io lenc ias e a rb itra riedades. Todavia , no in ic io  da
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segunda  m etade da decada de 1970 a s ituagao com egara a 

m udar, e m ov im entos  de con testagao ao reg im e tom avam  um a 

fo rm a bem m ais robusta . C om  isto, as trans fo rm agoes 

m odern izan tes  que v inham  oco rrendo  em  F lorianopo lis  e no pa is 

com o um todo desde o fina l da decada  an terio r passavam  a 

envo lver tam bem  novos pe rsonagens, riovos in te resses e novas 

expec ta tivas, num  Brasil de fin itivam en te  urbano e cada vez  m ais 

in tegrado num  arran jo  de fin ido  e reg ido em  te rm os m undia is.
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C A P I T U L O  5

JO I N V I L L E  

P E L A S  S O M B R A S  D A  U R B E :  

( I M JP E R T I N E N C I A S  D E  U M A  

C I D A D E  C O N T E M P O R A N E A

D iego F inder M achado65

O con tem poraneo  e aquele que percebe o escuro 

do seu tem po  com o a lgo  que Ihe conce rne  e nao 

cessa de in te rpe la -lo , a lgo que, m ais do que toda 

luz, d irige-se d ireta  e s ingu la rm en te a ele 

(AG AM BEN , 2009, p. 64).

A lguns acon tec im en tos , a lhe ios  a o rdem  costum eira  dos 

dias, deses tab ilizam  o co tid iano de um a c idade e acendem  

in tensos  deba tes sob re  os rum os das transform agoes urbanas. 

R ap idam ente trans fo rm ados em  fa tos m id ia ticos, a lgo pecu lia r ao 

m undo contem poraneo , estes acon tec im en tos  excepcionais 

trazem  a tona pos ic ionam en tos d ive rgen tes  em  re lagao as 

m ane iras m u ltiface tadas pe las qua is a c idade e praticada por 

aque les  que a habitam . O que para a lguns pode pa rece r urn 

ep isod io  de d im ensoes s ingu lares , para outros, nao passa de 

m era banalidade. Para m uitos, certos incidentes, por m ais 

ex trao rd ina rios que paregam , sao apenas a rea lizagao de a lgo  que 

ja  se m ostrava prenunciado. Inves tiga r as ressonancias de ta is 

acon tec im entos  na esfera publica urbana, a ten tos aos d itos, nao- 

d itos e inte rd itos, pode nos ind ica r p istas na busca pela

65 M estre  em  H isto ria  pelo P rogram a de P os-G raduagao em H isto ria  da 

U n ivers idade do Estado de Santa C atarina  e C oo rdenador de A poio 

C ultura l v incu lado  a G erenc ia  da U n idade de P atrim on io  C u ltura l da 

Fundagao C ultura l de Jo inv ille. P esqu isador liigado ao grupo de pesquisa 

“C idade, C u ltura  e D ife renga” , da U n ivers idade  da R egiao de Jo inv ille . E- 

mail: d iego_ fin de r@ ya ho o .co m .b r. E xcepc iona lm ente  as notas deste 

texto es tao  com o notas de fim .
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com preensao dos d ife ren tes  sen tidos e sensib ilidades sobre a 

v ida nas cidades.

Em um a m anha de qu in ta-fe ira , em  m eados de feve re iro  

de 2010, os transeun tes  que c ircu lavam  pela m ov im entada regiao 

centra l da c idade de Jo inv ille  fo ram  surp reend idos  pe lo som  

estriden te  de s irenes de cam inhoes de com ba te  a incend io  e pelo 

deslocam en to  de curiosos, en tre  os qua is d ive rsas equ ipes de 

reportagem  a espre ita  de urn fu ro  jo rna lis tico , em  diregao a urn 

dos p rinc ipa is  icones rep resen ta tives  da form agao h istorica  da 

c idade de Jo inv ille , a A lam eda  B rustle in , ou Rua das P alm eiras 

com o e m ais conhecida  pe los jo inv ilenses . Urn dos casa roes 

loca lizados  em  um a das m argens desta  rua, resqui'cio de 

ocupagoes res idencia is das prim e iras decadas do secu lo  XX, 

estava em  cham as. A pesa r de todo esforgo da equ ipe  de 

bom be iros  para extingu ir o fogo, em  poucos m inutos o dano 

parecia inevitave l: o te lhado deste  an tigo casarao, que ja  ha 

a lguns  anos se ap resentava de terio rado pela ausencia  de 

m anutengao, ve io  abaixo.

No dia segu inte , de fo rm a  bastan te criativa , os principa is 

jo rn a is  da c idade no tic iaram  o ocorrido. M etaforas nao fa lta ram  

para qu a lifica r o acontec ido. Em letras garra fa is, o Jorna l A  N oticia 

ap resentou  sua principa l m anchete: “ Fogo no C oragao da C idad e ”. 

S egundo este  period ico , “o principa l ca rtao-pos ta l de Jo inville  

nunca recebeu tan ta  v isita  de um a so vez” , fazendo  a lusao  a 

presenga, alem  daque les  que ten tavam  com ba te r o fogo  que 

consum ia  a ed ificagao, de m uitos  curiosos, da im prensa local e de 

tecn icos da Fundagao C ultu ra l de Jo inv ille  que, naque le  m om ento, 

eram  responsave is  pela poh'tica pub lica  m unicipa l de sa lvagua rda 

e preservagao do pa trim onio  cu ltu ra l. Na sequencia, o publico 

le itor fo i in fo rm ado sobre os u ltim os acon tec im en tos : “A  casa de 

num ero 82, abandonada ha anos, roubou o cena rio  e encheu o 

C en tro  da c idade de fum aga. Urn incend io  por vo lta  das 10h30 da 

m anha de on tem  danificou toda a estru tu ra  do im ovel, cons iderado  

un idade de in te resse de p reservagao” (G E ISLE R , 2010, p. 18).

Ja o Jorna l N otlc ias  do Dia, tam bem  ousando  em 

inventiv idade, nom eou este  trag ico  dia com o um a “Q u in ta -Fe ira  de 

C inzas” , a fina l, com o fo i exp licado aos le ito res, “um a fum aga
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densa ac inzentou  a m anha de on tem  na Rua das P alm eiras, um 

dos ca rtoes-posta is  de Jo inville . Centeinario, o casa rao 82 foi 

consum ido em  m inutos pe las cha m as” . O im ovel v itim ado pelo 

fogo, con form e re latado, es tava abandonado  desde 2001, quando 

“passou a ser habitado po r sem -te tos  e usuarios de d rogas” . Sem 

saber a inda o que teria  m o tivado o incendio, som ente era de ixado 

no a r um a desconfianga : “P o lic ia  e bom be iros  ja  abriram  

investigagao para apu ra r as causas  do incendio. S uspe ita -se  de 

que tenha s ido c rim inoso ” (P R A D O  e G O M ES, 2010, p. 4).

A lguns  m eses antes, este m esm o Jornal ja  havia cham ado 

a atengao para a lguns usos im pertinen tes  da Rua das Palm eiras, 

usos que se m ostravam  em  rn'tido descom passado  com  os 

in te resses de trans fo rm agao  deste  im portan te  pa trim onio  cu ltura l 

em  um a tra tivo aos tu ris tas  e aos proprios hab itan tes da c idade. 

Nas pa lavras do Jornal, “cam inha r pela Rua das Palm eiras, 

conhec ido  cartao-pos ta l de Jo inv ille , deveria  se r um passe io 

ag rad ave l” , con tudo, com o foi a lertado, “a be leza da A lam eda 

B rustle in -  o nom e oficial - ,  po r vezes  perde espago para os 

usuarios de d rogas e m oradores  de rua que insistem  em fa ze r do 

ja rd im  sua m orad ia” (JAC O M IN I, 2009, p. 3).

Jo inville , da m esm a fo rm a com o ou tras  grandes cidades, 

v ivenc iou nas u ltim as decadas um p rocesso de trans fo rm agao  nos 

usos e ocupagoes das a reas  m ais an tigas loca lizadas  no 

pe rim etro  centra l. O s an tigos  usos residencia is que d iv id iam  

espago com  os costum e iros  usos com erc ia is, a excegao de a lguns 

poucos ed ific ios  destinados a esta  fungao, hoje se ap resentam  

bastas te  acanhados nesta regiao, especia lm en te  nos casarios  

an tigos  que a inda perduram  na c idade. A lgum as destas 

ed ificagoes, com o a que fo i incendiada, fo ram  desocupadas pelos 

seus p roprie ta ries leg itim os que, nao dem onstrando qua lque r 

inte resse pela preservagao, de ixaram  de investir em  agoes de 

restauro e m anutengao, po r m enor que fossem . Sem  uma 

defin igao c lara  de uso e ocupagao destes  casarios de terio rados, o 

vazio de ixado abriu espago para ou tras praticas urbanas, praticas 

im pertinentes  que, na op in iao  exp ressa nos principa ls ve icu los  de 

com unicagao  da c idade, m acularam  a sacra lidade de um 

im portan te  “cartao-pos ta l” de Jo inville . P ros titu tas, m oradores de
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rua, usuarios de drogas ilic itas, tribos  urbanas juven is , dentre  

outros, passaram  a ocupa r o cena rio  pa trim onia l da Rua das 

P alm eiras, d issem inando na c idade m anifestagoes de m edo e, 

sobretudo, repud io  a estas m ane iras de v iver e hab ita r a c idade 

con tem poranea .

D iante do destaque  que a m id ia  local con fe riu  ao incend io  

na Rua das Palm eiras, op in ioes d ive rsas fo ram  m obilizadas e, 

a lgum as de las, tam bem  ocuparam  as pag inas dos jo rn a is  nos d ias 

que segu iram  ao trag ico  acontecim ento . Em con tras te  com  as 

fa las de tecn icos  ligados aos orgaos  de preservagao do pa trim onio 

cu ltu ra l de Jo inv ille , para quern o dano, em bora  nao tivesse 

com prom etido  o bem  cu ltu ra l de fo rm a  defin itiva, se m ostrava 

lam entave l, ou tras  fa las  public izadas na im prensa co locavam  em 

questionam ento  o va lo r cu ltu ra l a tribu ido  a de term inados lugares 

da c idade. Para A m auri C orrea de O live ira , soava equ ivocado  

qua lifica r a Rua das Pa lm e iras com o urn “ca rtao -pos ta l” de 

Jo inville . S egundo  ele:

D enom ina r um antro  de cartao -posta l e um a afronta a nossa 

C atedra l, aquela res idenc ia  bon ita  na esqu ina  das ruas 

B lum enau e M ax Colin, a Estagao Ferrov iaria  -  agora 

restaurada - ,  a m agn ifica  obra na Je ron im o  C oelho (fam ilia  

D oria), entre  tan tas  outras. Jo inv ille  esta aba rro tada de 

casarios abandonados sem  pres tim os para nada. So estao 

de pe por pirraga de m eia duzia de pessoas, que so falam  

em  preservagao. So que nao m ovem  um a pa lha em  se 

tra tando de restauragao. Esses casarios abandonados vem  

de ixando nossa cidade cada vez m ais fe ia  (O LIVE IR A,

2010, p. 6).

O tom  p rovoca tivo  desta  m issiva encam inhada  ao Jornal 

Noti'cias do Dia estim u lou  ou tros le ito res a m anifestarem  

pub licam ente suas op in ioes. E coando as pa lavras de A m auri 

C orrea de O live ira , o le ito r V ilson R o lf N oernberg dem onstrou  

ind ignagao para com  o in teresse pub lico  em  p rese rva r casa rios 

que so S e rve r de “re fug io para d rogados e m end igos” . Segundo 

ele, “aque la casa incendiada na Rua das Pa lm e iras nao tern 

nenhum a h istoria ou a rquite tu ra  d ife renc iada de epoca que
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m erega restauragao. Feia, abandonada , sem  graga, ass im  com o 

tan tas  ou tras  que insistem  em  cha m ar de pa trim onio  h is to rico” 

(N O E R N B E R G , 2010, p. 6). Ja D anie la  Pere ira, em  critica  ao  que 

denom ina  de “m ito do  ca rtao -pos ta l” , de fendeu no m esm o espago 

m id ia tico  um a pratica  de preservagao m as ab rangen te , que nao 

apenas ev idenc ie a “h isto ria  de urn ou de outro, com  sta tus social, 

d inhe iro  e rosto  na m fd ia ” , m as, sob re tudo , que inclua ou tras 

m em orias e h istorias, que inclua “nos, o povo, aque le  que 

traba lha , estuda, m ora, e cons tro i o que som os ho je ”. Em n ltido  

con tras te  com  os posic ionam entos an terio res , para ela, “p reservar 

nao se tra ta de engessa r as co isas, e sim, m an te r urn d ia logo 

en tre  o passado e presente , ress ign ificando, por m eio de novas 

v ivencias , seus espagos e u tilidades. P rese rva r nao apenas pela 

beleza. E um a necessidade, um a ob rigagao ” (P E R EIR A , 2010, p. 

6 ) .

O que se m ostra  intrigan te  em  debates  com o este, e a luta 

de rep resentagoes em to rno  dos p rocessos de pa trim onia lizagao 

de bens cu ltu ra is  urbanos. Fica ev idente  que, longe de sen tidos  

consensua is, as praticas preservagao do pa trim onio  cultural, 

p rinc ipa lm ente  no que tange a sa lvagua rda do pa trim onio  m ateria l 

im ovel, ge ram  acirradas po lem icas. D ispa res  va lo res  sao postos 

em  jogo , m ob ilizando pos ic ionam en tos eonflitan tes em  re lagao a 

c idade v iv ida e dese jada.

T entando  esqu ivar-se  m om en taneam en te  dos te rrito ries  

m id ia ticam en te  ilum inados destes  debates , em  busca das zonas 

escu ras  e som brias  da v ida urbana con tem poranea , tal com o nos 

instigou a pensa r o filoso fo  ita liano G iorg io  A gam ben , e poss ive l 

pe rcebe r nestas fa las  publicas  a lgum as a restas  a inda pouco 

p rob lem atizadas . N ao de ixa de soa r de m ane ira  estranha a lgum as 

na rra tivas  que, ao m esm o tem po em  que insinuam , de form a 

bastan te  exp lic ita , a ocupagao de lugares  urbanos por pessoas 

m arg ina lizadas, denunc iam  um suposto  estado de tota l 

“aband ono ” das ed ificagoes pa trim on ia lizadas nas cidades. Tem - 

se a im pressao de que, para a lguns destes na rradores da vida 

urbana, certas  presengas im pertinentes nao passam  de m eros 

espetros  a ronda r o co tid iano das c idades  urbanas. Invisib ilizados,
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ta is  pe rsonagens som en te  sao traz idos a tona quando  estim u lam  

es tranhas sensagoes de m edo e repulsa.

B uscando con tribu ir com  os debates que cercam  a 

tem a tica  do pa trim onio  cu ltu ra l nas c idades  con tem poraneas, 

m inhas in fe rencias  m ais recentes  tern p rob lem a tizado um a 

m odalidade  de construgao d iscu rs iva, bastan te co rrique ira  em 

tem pos a tuais, que tenho denom inado  “re toricas  do aband ono ”66(. 

P enso que a a tengao para as m ane iras com o o ad jetivo  

“ab andona do ” e m obilizado para na rra r os usos e ap rop riagoes  do 

pa trim onio  cu ltura l urbano podem  es tim u la r o debate  ace rca  das 

m ane iras pe las qua is os d ife ren tes  g rupos socia is, em  in te rface 

com  as po lfticas publicas  de Estado, se re lac ionam  e constroem  

sen tidos  m ultip los  sob re  os bens cu ltu ra is  pa trim onia lizados, em  

con tex tos  especi'ficos e singu lares.

N este texto, p rocuro p rovoca r novos o lhares para as 

m u ltip las  m aneiras, p roprias ao nosso tem po, pe las qua is cria tivos 

transeun tes  do m undo urbano usam  e se ap rop riam 67

66E stim u lado por um a le itura poss ive l do provoca tivo  texto em  que o 

renom ado  antropo logo b ras ile iro  Jose R egina ldo  Santos  G ongalves 

a rgum entou a respe ito de um a “ reto rica da pe rda ” , venho constru indo, 

desde os  tem pos da redagao de m inha d issertagao de m estrado 

(M A C H A D O , 2009), a lgum as reflexoes  a respe ito  dos usos e 

aprop riagoes  soc ia is do patrim on io  cu ltura l urbano que, a m eu ver, 

em bora sejam  pro fundam en te  in fluenc iadas pelas po lfticas pub licas 

o fic ia is, transgridem  a area restrita de a tuagao do Estado neste cam po. 

Em seu livro  “A  R e torica  da Perda: os d iscu rsos do pa trim on io  cultural no 

B rasil” , Jose R eg ina ldo  Santos G ongalves procurou com preende r as 

construgoes d iscursivas sob re o pa trim on io  cultural no Brasil, p rocurando 

p rob lem atizar a m ob ilizagao de urn a rgum ento  segundo o qual 

v ive rfam os sob o risco im inente  de desapa rec im en to  de s ign ifica tivos 

va lores  culturais. Para ele, ta is a rgum en tos  tinham  o in tu ito  decla rado  de 

ju s tifica r a ex istencia  de po lfticas pub licas para a sa lvagua rda da 

m em oria  e da identidade nac iona is  e a ind ispensave l in terferencia  direta 

do Estado nesta area (G O N Q ALV ES , 1996).

67Va le aqu i um a ressa lva a respe ito da m ane ira com o utilizo  a palavra 

“apropriagao ” neste texto . O en tend im ento  des te  conce ito , caro aos 

es tudos  da H isto ria  C ultura l, destoa aqui das m ane iras  pelas qua is os 

in te lectua is ligados  aos orgaos o fic ia is  de preservagao defenderam  e,
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cu ltu ra lm en te  dos bens cu ltu ra is  qua lificados com o “patrim onios  

cu ltu ra is ” em  Joinville , S anta C atarina . Partindo de um a 

pe rturbadora inqu ietagao em  re lagao ao uso cos tum e iro  do 

ad je tivo  “abandona do ” para qua lifica r bens cu ltu ra is  loca lizados  

nas a reas  cen tra is da c idade, a lguns ques tionam en tos  conduzem  

as argum entagoes: E possive l acred ita r que os lugares 

soc ia lm ente  cons ide rados com o “abandonados” de fa to  foram  

abandonados pe los hab itan tes da c idade?  Inexistem  apropriagoes  

soc ia is e cu ltu ra is  dos lugares dla c idade aos qua is 

cos tum e iram ente  em pregam os este  ad jetivo  carregado  de 

a tribu igoes va lo ra tivas? Q ua is h istorias  e qua is m em orias do 

tem po  presen te  estes lugares  podem  nos ind iciar?  T entando  

p ropo r a lgum as poss ib ilidades de d ia logo com  ta is indagagoes, 

trago para o debate  a lgum as fa las  publicas extra fdas  de urn 

con jun to  docum enta l e labo rado em  d istin tos p rocessos de 

pesquisa -  com  destaque espec ia l para as na rra tivas d iversas 

ve icu ladas pe los tex tos pub licados  pela im prensa escrita  local -  

que podem  nos p rovoca r a lgum as re flexoes im portantes.

5 .1  A B A N D O N O  A  C U L T I V A R  O U  A  C O M B A T E R ?

Em 1962, Lucio C osta -  im po rtan te  a rquite to  bras ile iro  

reconhec ido  pe los seus d ive rsos  pro je tos, com o, po r exem plo , a 

e laboragao do pro je to  p ilo to da c idade de B ras ilia  -  traba lhava 

para o orgao pub lico  a epoca denom inado D epartam en to  do

m uitas  vezes, a inda de fendem  a aprop riagao da cultura nac iona l -  

en tend ida  aqui, em  sentido estrito , com o urn processo de 

reconhec im en to enquan to  p ropriedade da Nagao dos bens cu ltu ra is  de 

in teresse socia l que com poem  o pa trim on io  cultural b ras ile iro  -  com o 

um a causa po litica  (Cf. G O N Q ALVES, 1996, p. 63). C om partilhando  do 

pensam ento  de M ichel de C erteau, en tendo “ap rop riagao” com o  um a 

operagao, perm eada por re lagoes desigua is de poder, de consum o 

cultural, um a operagao “s ilenc iosa  e quase inv is ive l, pois nao se faz 

notar com  produtos proprios  m as nas m a n e i r a s  d e  e m p r e g a r  os produtos 

im postos  por um a ordem  econom ica  dom inan te ” (CER TEA U , 1994, p. 

39).

1 01



P atrim on io  H istorico  e A rtis tico  N acional, na fungao de d ire to r da 

D ivisao de E s tudos  e Tom bam entos . Entre os a fazeres  d iversos 

de seu cargo, Lucio C osta fo i des ignado  para ap resen ta r um 

pa rece r a respe ito  do tom bam en to  do cham ado “C em ite rio  

P rotestan te  de Jo in v ille ”68, ho je conhecido  nesta c idade com o 

“C em ite rio  do Im ig ran te ”69. Insp irado po r um as poucas  fo togra fias, 

sem , p rovavelm ente, nunca te r posto os pes no a lud ido  te rrito rio  

cem iteria l, Lucio C osta de ixou escrito  as seguin tes palavras:

O sentido h istorico da fundagao da antiga co lon ia  Dona 

F rancisca e o a lcance e s ign ificagao da obra rea lizada no 

sul do pa is  pelos nossos  patric ios de ascendencia  

germ an ica , jus tificam  [...] a inscrigao do antigo cem ite rio  

fundado  pelo pas tor H offm ann no L ivro T om bo  H istorico, 

um a vez  que se conse rve  o aspecto agreste  e se nao 

m utilem  as arvores a p retex to  de ze la r pela protegao das 

sepu lturas, po is essa im pressao de cu ltivado abandono, 

que Ihe confere  ar rom antico, e o que im porta  p rese rva r 

(PES SO A, 2004, p. 185).

O que m e intriga nesta escrita  um tan to  poetica de Lucio 

C osta e a pos itiv idade -  pe rcep tive l em  um a breviss im a  

advertenc ia  sobre o cu idado espec ia l que se deveria  te r para com  

as ca rac te ris ticas  da pa isagem  natura l que in terag ia com  o

68Processo de T om bam en to  Federa l 0659-T -62. A rqu ivo  Noronha 

Santos, Rio de Jane iro , Institu to do Patrim on io  H istorico e A rtis tico  

N acional -  C opias  depositadas  em  a rqu ivos  da Fundagao C u ltura l de 

Joinville .

690  hoje denom inado “C em iterio  do Im ig ran te” fo i o p rim e iro  lugar ofic ial 

des tinado ao ente rram en to  dos m ortos na antiga  C o lon ia Dona 

Francisca, em  te rrito rio  onde hoje se loca liza  a area urbana do m un ic ip io  

de Joinv ille. O p rim e iro  sepu ltam en to  neste espago cem ite ria l fo i 

rea lizado em fins  do m es de dezem bro  de 1851, m esm o ano em  que 

aporta ram  em  te rras  bras ile iras os im igran tes que de ixaram  a lgum as 

reg ioes da Europa (te rrito ries  que hoje pertencem  a A lem anha , Su iga e 

N oruega). A tua lm en te  este an tigo  cem iterio , em bora de p ropriedade da 

C om un idade E vange lica  de Jo inv ille, e adm in is trado  pela Fundagao 

C ultura l de Joinville .
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pa trim onio  ed ificado  deste  an tigo  cem ite rio  -  atribui'da a um a 

im ag inada s ituagao de “cu ltivado aband ono ” deste  bem  cultura l 

em  v ias de to rna r-se  pa trim onio  cu ltu ra l da nagao. Para ele, neste 

caso, um a agao de preservagao nao deveria  in te rv ir em  urn 

processo, ev idente ja  naque le  m om ento, de de terio ragao das 

sepulturas , p rocesso provocado, para a lem  da agao do tem po 

sobre a m a teria lidade, pela in te ragao com  um a vegetagao 

invasiva. Na op in iao  deste  in te lec tua l m odernista, a agao do 

Estado, neste caso esp ec ifico  e com p le tam en te  destoan te  da 

poh'tica naciona l de pa trim on io  cu ltu ra l daque le  m om en to  (e, sem  

duvida, des toan te  tam bem  de nossas praticas preservac ion is tas 

atua is), seria  a m anutengao de unn estado de “cu ltivado 

abandono ” .

Mas, afina l, qua is os sen tidos poss ive is  desta  intrigan te  

escrita?  C ertam ente, nao nos cabe aqui ten ta r com preende r em 

sua p len itude os sentidos  exp lic itados pela exp ressao  cod ificada 

“cu ltivado  aband ono ” . N em  m uito m enos ten ta r en tende r as 

m otivagoes sub je tivas que levaram  Lucio C osta a tal 

posic ionam ento . C ontudo, podem os exe rc ita r a lgum as in tu igdes a 

respeito .

Nao podem os esquecer, nesta  analise, que o m ovim ento  

m odern ista  b ras ile iro  -  em  especia l, a parte deste  m ov im ento  que 

aderiu  a urn p ro je to  naciona lis ta  de tiransform agao do Estado 

B ras ile iro  -  nao negou o pensam ento  rom antico  adv indo de 

m eados do secu lo  XIX. Pelo contrario , se acred itava , en tre  estes 

in te lec tua is, que a m odernizagao da nagao bras ile ira  som en te  se 

concre tizaria  em  urn d ia logo possi'vel com  fo rm as trad ic iona is  de 

viver. Urn sen tim en to  a travessado po r nosta lg ias de urn passado 

im ag inado com o s ign ifica tivam ente  rne lhor que um instavel 

presen te  m arcado pela destru igao e desin teg ragao da soc iedade 

em  esca la ace lerada.

O fu turo  dese jado e sonhado, segundo  estes no torios 

pensadores, som ente  poderia  se r v is lu rnbrado com  re fe re nd a  a 

um ap rend izado sobre este  passado utopico, ap rend izado este 

que dem andaria  um cu idado para com  estas  m anifestagoes que 

a inda con fe riam  um  “ar rom an tico” ao presente. N este sentido, o 

pensam ento  rom antico, neste  m om en to  a inda presente, se m ostra
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nao apenas com o um refug io d iante de um m undo im ag inado 

com o caotico , m as tam bem  com o um a ins is tente  res istenc ia fren te  

as transfo rm agoes soc ia is que poderiam  abalar, a qua lque r 

m om ento, as m aneiras trad ic iona is  de v ive r e de es ta r no m undo. 

C om o nos lem bra M ichael Low y e R obert Sayre, a lguns 

m ovim entos cu ltu ra is  de vangua rda  do secu lo  X X  assum iram  a 

c rltica  rom an tica , advinda de ou tros  tem pos, da civ ilizagao 

cap ita lis ta  (LO W Y  e SAYR E, 1995, p. 37).

No en tan to , o que novam en te  nos intriga, e que, no caso 

especi'fico que es tam os d iscu tindo  aqui, o rom an tism o nao esta 

dem arcado som en te  na con tem p lagao das m arcas  hum anas do 

passado de ixadas sob re  o espago cons tru ido  do C em ite rio  do 

Im igrante, mas, sobretudo, num  o lha r buco lico  sob re  a pa isagem  

natura l, po r sorte  “abandona da ” , que avangava sob re  a 

m a teria lidade cons tru ida  e a co locava sob am eaga. Um dese jo  de 

fu turo  se co locava aqui, um fu tu ro  pautado por um a relagao 

preterita  com  o cu idado  com  os recursos na tura is ind ispensave is  a 

v ida hum ana. Um fu turo  em  que a pratica buco lica  de con tem p la r 

e “cu ltiva r” as be lezas na tura is nao se ex tingu iria  fac ilm en te  d iante 

de um a m utilagao im propria  e in justificavel, sob o pretexto  de 

p rese rva r um tipo  esp ec ifico  de agao hum ana sobre territo rio .

N ao obstan te, ao im pu ta r o ad je tivo  “cu ltivado ” a palavra 

abandono, esta narra tiva ind icia o dese jo  de um abandono, nao 

po r esquecim ento  ou por desle ixo, m as um abandono desejado, 

um abandono que se quer cu ltiva r e p reservar, um abandono  cuja 

sob revivencia  dependeria  de um a in tervengao hum ana e de um 

despo jam en to  dos dese jos de in te rfe rir de m aneira  ind iscrim inada 

sobre este am bien te  pa isag istico .

O utra  c itagao a respe ito  deste  bem  cu ltu ra l que trago para 

o debate fo i ex tra ida  de um a ata, red ig ida em  1966, poucos anos 

depo is do tom bam en to  fede ra l do C em ite rio  do Im igrante com o 

pa trim onio  h istorico  e pa isag is tico  da nagao. N este docum ento , as 

pessoas  presen tes  a reun iao, em  sua m aioria m em bros da 

C om issao  do M useu N acional de Im igragao e C olon izagao, 

exp lic ita ram  a preocupagao com  o es tado de “ab and ono ” deste  

an tigo  cem ite rio  e tra ta ram  da com posigao da fu tu ra  C om issao de 

P reservagao e C onservagao do C em ite rio  do Im igrante,
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jus tificada, neste m om ento, com o um a agao urgente  e inadiave l, 

sob o risco de um a perda lastim avel para a m em oria  publica da 

c idade. C on form e as pa lavras reg istradas neste docum ento :

A  C om issao do M useu N aciona l de Im igragao e 

C olon izagao, em  1966, p reocupada com  o abandono e o 

estado de pessim a conservagao do C em ite rio  dos 

Im igrantes, pertencen te  a C om un idade E vangelica de 

Joinv ille, ira reun ir um grupo de pessoas para ve r o que 

podera s e r fe ito  (C A S A  D A  M E :M 6 r IA, 1 9 6 6 -1 9 9 1 , p. 1).

Em con tras te  com  o pa recer de Lucio C osta, neste caso a 

pa lavra “ab andono ” recebe um a conotagao com p le tam en te  

d ife ren te . A qu i o “abandono ” nao e cu ltivado, nao e dese jado  e 

m uito  m enos e assum ido com o in tenciona l por es tas pessoas. 

Esta palavra, aqui, recebe um a s ign ificagao m ais proxim a do uso, 

hoje bastan te com um , com o m ecan ism o de denuncia  de s ituagoes 

de descaso e de descom prom etim en to  socia l para com  os 

“re lica rios” do passado. N este caso, a pa lavra abandono, 

s ign ificada po r esta construgao d iscurs iva, e m otivo de repud io  e 

ind ignagao, e pa lavra  de ordem  para um com bate pela guarda e 

seguranga de nossos bens cultura is.

Falas com o essa s ina lizam  que o presum ido risco de 

“pe rda ” das m em orias de um a sociedade  nao pode ser con tido  

apenas com  um a agao pub lica  de acau te lam en to  legal. A pos  o 

tom bam ento , ou apos qu a lque r m eio legal cu jo intu ito  e ga ran tir a 

pe rsistencia  do pa trim onio  cu ltu ra l, a re torica e outra. Neste 

m om en to  o com bate e con tra  o presum ido “abandono ” dos bens 

cu ltura is pa trim onia lizados.

Este uso da pa lavra  “abandono ” para qu a lifica r a s ituagao 

de preservagao e conservagao do C em ite rio  do Im igrante, a lem  de 

te r s ido nas u ltim as decadas fa to  jo rn a lis tico  m uito  presente, 

espec ia lm ente , em  peri'odos prox im os a com em oragao do Dia dos 

M ortos, fo i recentem en te  m obilizado em  um texto de au toria  da 

restaurado ra  G essonia  Leite de A ndrade  C arrasco70, em  coautoria 

com  seu o rien ta do r de m estrado. Para os autores:

70E spec ia lista  C u ltura l em R estauragao da Fundagao C u ltura l de 

Jo inville .
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O C em iterio  do Im igrante , em  Joinville , SC, e um exem plo  

de cem ite rio  que se insere no caso de cem ite rio  tom bado, 

porem  abandonado. Em bora tenha tido, ao longo dos 

anos, agoes pontua is para sua conservagao, encon tra -se  

severam ente  dan ificado  pela agao do tem po, mas, 

tam bem , por atos de vanda lism o  e fa lta  de m anutengao 

adequada (C A R R A SC O  e NAPPI, 2009, p. 55).

N ovam en te  a lgo  nos instiga a pensar. Se este cem iterio , tal 

com o qua lificado  pe los au tores, de fa to  fo i “abandonado ” , o que 

jus tifica  a inconven ien te  presenga de pessoas envo lv idas em  atos 

de vanda lism o?  Se a pa lavra  “aband ono ” nao s ign ifica , neste 

caso, a ausenc ia  de pessoas, qual, entao, o seu sen tido? Para 

ten ta r p ropo r a lgum as in fe rencias  em  re lagao a estes 

ques tionam entos , e preciso d iscu tir o lugar da este tica urbana no 

m undo contem poraneo .

5 .2  P A R A  A L E M  D O S  C A R T O E S  P O S T A I S

“A  porta da frente  da c idade ” . Com  essa curiosa cham ada 

um pequeno texto  foi im presso na pag ina de abertu ra  do caderno 

especia l do Jornal A Noticia, pub licado em  m argo de 1988, no 

ensejo  das com em oragdes dos 137 anos de Joinville . C om o seria  

poss ive l pensar que Joinville , em  fins  do secu lo  XX, pudesse 

anunc ia r um a porta de entrada ind icando um cam inho ideal, entre 

as poss ib ilidades existen tes, para se chega r a estas te rras?  Em 

um a c idade que ja  a epoca era im ag inada com o um a grande 

m etropo le, em  com paragao a ou tros lugares  do es tado de Santa 

C atarina , e cu jos  dese jos  asp iravam  um a crescen te  expansao das 

fron te iras para a lem  dos lim ites restritos do te rrito rio  urbano, tal 

a legoria  poderia  nos pa rece r com p le tam en te  descab ida  e 

im propria . Na op in iao  do Jornal:

E m uito  d ific il d izer-se que um a c idade tenha portas. 

Q uando a expressao e usada, soa com o a lgo da Idade 

M edia ou s im bo lism o  nas en tregas  das chaves a 

v is itan tes ilustres. No entanto, entre as m uitas m aneiras
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de se chega r a Joinville , o v is itan te  podera op ta r pelo 

portal tu ris tico  que perm ite  um a prim eira  aprox im agao 

com  tudo aqu ilo  que a cidlade pode o ferecer. Um a 

especie de identidade com  o passado e com  o presente 

(A  P O R T A DA FR EN TE DA C ID A D E , 1988, p. 2).

Tal “porta l tu ris tic o ” , inaugu rado em  1979, faz  parte de um 

con jun to  de ed ificagoes, criadas  ja  no fim  da decada de 1970 e ao 

longo da decada de 1980, que ten tavam  transpa recer, a todos  os 

v is itan tes que po rventura  passassem  por Jo inville , um a sensagao 

im agetica de pequena Vila eu rope ia, de ascendencia  tip icam en te  

ge rm anica, c ravada em  so lo brasile iro . No alto  da Rua 15 de 

N ovem bro e a m argem  da BR 101, este  portico, cuja fachada 

a inda ho je nos induz a lem brar as casas em  enxa im e l construi'das 

por a lguns  dos prim eiros im igrantes que chegaram  a Jo inv ille  em 

m eados do secu lo  X IX , foi pensado com o um a especie  de “ isca” 

para a tra ir os tu ris tas  que, de passagem  pelos tra je tos  da rodovia 

BR 101, tivessem  intengoes de gas tar a lgum  d inhe iro  em  Joinville .

Este “porta l” , pro je tado com  a intengao de ind ica r um 

itine rario  urbano a todo aque le  dese joso de conhece r um pouco 

da h isto ria  e da cu ltu ra  jo inv ilense , ten ta  se rv ir com o um a 

in im aginave l passagem  entre  do is d ife ren tes tem pos da c idade de 

Joinville : um tem po preterito , cu jo co tid iano era m arcado po r uma 

vida tranqu ila  de pequena p rov inc ia  a travessada po r costum eiras 

praticas  soc iocu ltu ra is  insp iradas no ausente  lugar de onde 

partiram  os im igran tes do secu lo  X IX , e um tem po  presente, 

extrem am en te  ag itado  pelos in tensos fluxos con tem poraneos, em 

que um a econom ia im agetica  torna este o lhar sobre o passado um 

a tra tivo  rentave l ao desenvo lv im ento  do m un ic ip io .

C om entando , em  1996, a im portanc ia da via aberta pela 

im ponenc ia  deste  “porta l” , a Rua 15 de N ovem bro , o entao 

pre fe ito  m unicipa l, W ittich  Freitag, ap resentava aos jo inv ilenses  

m ais um a das obras  de sua gestao: a nova e m ais a tra tiva  fe igao 

deste  acesso a c idade.

A  rua 15 de N ovem bro , batizada “M itte lw eg ” pelos 

p ione iros e co lon izado res , a inda hoje pode ser 

cons ide rada o cam inho do M eio, trilha  s inuosa por onde
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com egava a aven tura  de descobrir um povo que am a a 

sua c idade, ded icando -lhe  o carinho e o esm ero  que ela 

m erece. Hoje, depois do asfa ltam ento  e do tra tam en to 

pa isag is tico  que acaba de ganhar, m ais do que nunca 

ela to rnou -se  um dos m ais belos cartoes pos ta is de 

Jo inv ille  (FR E ITA G , 1996, p. 3).

Tal fa la, ind ica -nos a lgum as consideragdes im portantes. 

A o tra ns fo rm ar a propria c idade em  um a especie  de suvenir 

consum ive l, um a especie  de “ca rtao  pos ta l” , a lgum as cenas e 

cenarios urbanos sao enquad rados  em  representagoes atraentes, 

cu ja intengao e seduz ir o v is itan te  in te ressado em  uma 

experienc ia  p resum idam en te  s ingu lar. C om o se pudessem os, por 

a lguns  m om entos, v ia ja r no tem po, esses  pontos tu ris ticos  nos 

ind icam  um itinerario , m uito bem  de lim itado, destinados a 

p ropo rc iona r-nos  sensagoes nos ta lg icas de passados ausentes 

em  um a c idade con tem poranea .

A lem  disto, ex is te a lgo  a m ais que podem os dep reende r da 

fa la  de W ittich  Freitag. Em um  m undo sa tu rado por im agens, onde 

tudo parece pode r ser rep licado pelo pode r im ensuravel das 

tecno log ias  da info rm agao e com unicagao, pau la tinam ente 

s im ples cartoes-pos ta is  ou m esm o as an tigas fo tog ra fias  em  tom  

de sep ia de ixam  de sanar com ple tam en te  as necessidades 

con tem poraneas pela poss ib ilidade de expe rim en ta r o passado. 

N esse m undo-im agem , onde as praticas  soc ia is e cu ltu ra is, 

espec ia lm ente  quando  as c idades  servem  com o palco, parecem  

som ente possive is  quando m ed iadas  por m u ltip las e d ivers ificadas 

im agens, os cartoes-pos ta is  adquirem  novos sentidos: de ixam  de 

ser apenas um registro, no tem po  e no espago, de m om en tos  e 

lugares  s ign ifica tivos  das cidades, para to rnarem -se re ferenc ia is 

este ticos  que insp iram  as transform agoes urbanas. Tem os, hoje 

em  dia, a im pressao de que a propria  c idade vem  sendo pensada 

com o um a tra tivo cartao  postal.

Em outra  narra tiva, um conhec ido  escrito r da c idade, 

R ubens da C unha, m anifestou , em  um a cron ica publicada em 

2005 no Jornal A Noticia, um sen tim en to  de profunda ind ignagao. 

Sob o inusitado titu lo  “O s recem -casados e os m useus” , este
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cron ista  lam entava o descaso publico, na c idade de Joinville , com  

um a pratica que aos poucos es tava de ixando  de ser corrique ira : o 

cos tum e de no ivos e noivas, logo apos a cerim on ia  re lig iosa de 

casam ento, posar d iante dos ja rd ins  dos m useus da c idade para 

serem  fo tog ra fados  e, assim , e tern iza r estas im agens em seus 

a lbuns fam ilia res . Na op in iao  deste  escritor:

Eram  cenas rep le tas de um a leveza m elancolica , de um 

surrea lism o  que se equ ilib rava  entre  a ingenu idade e o 

rid icu lo . As m ulheres, quase a lm as vestidas de branco, e 

os hom ens, sem pre tao serios, tao  tfm idos para essas 

questoes, andavam  ca lm am en te  entre  as arvores, 

obedecendo as ordens do fo togra fo, que para sa tis faze r 

seu apetite a rtis tico, ped ia a e les poses, risos, abragos. 

Um a pequena representagao da a legria  que estavam  

sentindo.

Estas cenas, que para ele pareciam  “safdas de um Fellin i 

ou A lm o do va r” , desestab ilizavam , po r a lguns instantes, a noite 

nesta c idade. Pois, com o confessou, “nesta c idade ha m edo de se 

queb ra r a aparenc ia , de p rovoca r um a pequena subve rsao em 

nosso esp irito  ge rm a n ico ” . C ontudo, o que teria  levado, na 

a tua lidade, fo tog ra fos  e recem -casados a nao m ais p rocu rar estes 

lugares  para com por os cenarios idea is as fo togra fias de 

casam en to? De aco rdo com  R ubens da C unha, “a resposta, 

in fe lizm ente, vem  facil: os ja rd ins  dos m useus de Jo inv ille  estao 

abandonados. Nem a noite encobre  m ais a fa lta  de cu idado que 

estao  tendo com  esses  espagos pub licos” . Isso Ihe parecia 

incom preensive l, pois, em  sua acepgao, os ace rvos dos m useus 

de Joinville , inc lu indo os seus be los ja rd ins , “m ais do que a 

preservagao da historia, sao fundam en ta is  para a m anutengao de 

nossa civ ilidade. Os lugares em  que estao  ins ta lados sao 

in trinsecos  a im agem  de Jo inv ille ” (C U N H A, 2005, p. C3).

O que fa las, ta is com o a des te  cronista, que dem onstram  

descon ten tam en to  em re lagao a um  presum ido “abandono ” de 

de term inados lugares da c idade, querem  nos d izer? P odem os 

im ag ina r que lugares  incrustados no coragao da c idade, assim  

com o os a lud idos ja rd ins  dos m useus de Joinville , estivessem

1 0 9



com ple tam en te  “abandonados”? O que ha nas a restas destas 

fa las?

Um ponto im portan te  pode se r dep reend ido da fa la  deste 

cronista: m ais do que um in te resse pelo conhec im en to  e 

reconhecim en to  de um a c idade perd ida do passado, a lguns 

esforgos em  cria r um a nova sens ib ilidade  em re lagao ao passado 

estao in tim am en te  v incu lados aos inte resses em  de linea r uma 

“ im agem  da c ida de ” capaz de seduz ir os sen tidos de quern, 

po rventura , v ie r a pe rco rre r os cam inhos que c indem  a geografia 

urbana. C ontudo, nas en tre linhas  desta fa la, que se posic iona em 

de fesa da m anutengao de um a suposta  “civ ilidade u rbana” em 

risco, um a outra c idade, inv is ive l aos o lhares de m uitos, pode ser 

deduz ida: um a c idade a travessada po r p raticas soc ia is e cu ltu ra is 

“ inc iv ilizadas” e “ inc iv ilizave is ” que, de m aneira  ta tica , coab itam  o 

pu lsante coragao de Joinville .

Um cam inha r a tento  pe las d iversas  v ias  que cruzam  a 

c idade de Joinv ille  nos ind ica a ex is tenc ia de p ra ticas urbanas 

m ultip las e m u ltifacetadas que, de m ane ira  m ais in tensa e m uito 

m ais subversiva  do que os com portados  usos dos ja rd in s  dos 

m useus pe los recem -casados in te ressados em  com por belos 

re tra tos m atrim on ia is, desestab ilizam  as exuberantes apa rencias  

pe las qua is a c idade de Jo inv ille  e trans fo rm ada  em  atrativo  

destino  tu ris tico . P rostitu tas, travestis, hom ossexuais, m endigos, 

vendedo res  am bulan tes, artis tas  de rua, artesaos, engraxates, 

ladroes, ebrios, p ichadores, en tre  m uitos ou tros  pe rsonagens que 

hab itam  as m argens da c idade con tem poranea , sao co locados 

fora dos lim ites de lineados pe las m olduras que enquadram  as 

c idades  dos cartoes  postais.

A  c idade con tem poranea , ro tu lada de c idade turi'stica ao 

incum bir-se da rentavel fungao de a tra ir fluxos de pessoas de 

re la tivo pode r aqu is itivo  in te ressadas em de ixa r parte de seu 

cap ita l econom ico  na c idade, acaba procurando  adequa r-se  a uma 

im agem  fo togen ica . E nesta im agem  fo togenica , em  que a be leza 

ten ta  readequa r a fe iu ra  e na qual o ex traord ina rio  se sob repoe ao 

ord inario , que as c idades  con tem poraneas passaram  a ser 

em oldu radas  pe las representagoes o fic ia is que v isam  d ivu lga r os 

encantos urbanos. N esse p rocesso de enquadram en to , a c idade e
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subm etida  a um traba lho  de asseps ia  que exclu i dos lim ites do 

re tra to  ap resentado tudo aquilo  que escapa as exuberantes  

im agens pe las qua is se dese ja  conhecim ento  e reconhecim ento. 

A ssim , praticas  e representagoes m arg ina is  que pe rpassam  o 

co tid iano das c idades con tem poraneas, quando  nao geram  

reagoes de m edo e repugnancia, sao tra tadas com  desprezo, 

com o se, s im p lesm en te , nao existissem .

Em abril de 1992, um a m ateria  pub licada no Jornal A 

Noticia, de au toria  da jo rna lis ta  V an ia  O live ira , in form ava a 

populagao da c idade que lam en tave lm en te  o m a jestoso 

m onum ento  ao Im igrante, obra constru ida  em  1951 para m arca r a 

passagem  do prim eiro  cen tena rio  de Jo inville , havia sido 

dan ificado  pela agao de vanda ios que, possive lm ente, tinham  a 

intengao de ven de r o b ronze que dava fo rm a  as esta tuas que 

com pdem  o con jun to  da obra. C on form e notic iado, apesa r da 

p rox im idade de um posto polic ia l, “duas das esta tuas que 

com poem  o con jun to  em  bronze c riado pelo escu lto r a lem ao Fritz 

A lt fo ram  sepa radas  em  sua base” . A  espera por reparos, estas 

duas pegas foram , por a lgum  tem po, m antidas un idas com  o 

precario  auxi'lio de um a corda e pedagos de m adeira.

Iron izando esta c ircunstancia  lastim ave l, a au tora  do texto 

ten tava im ag ina r com o deveria  ser dura a vida de estatua. 

S egundo ela, “e necessario  aguen ta r sol e chuva d ia riam ente, 

jun to  com  o risco de so fre r atos de vanda lism o [...] ou fica r varios 

anos sem  lim peza ” . Isso Ihe parecia incom preensive l, ha ja vista 

que os m onum entos com poem  be los cenarios na c idade e po r isto 

sao im portantes  pontos de visitagao publica.

C ircu lando  pela reg iao centra l da c idade, um a parada na 

Praga da B andeira  para sen ta r-se  nas escadarias  que servem  de 

pedesta l ao M onum ento ao Im igran te  ou m esm o para esco ra r-se  

sobre um dos personagens que com poem  o enredo ap resen tado e 

um a experienc ia  que, poss ive lm en te , tenha s ido praticada por 

grande parte dos habitan tes de Jo inville . C om o tam bem  foi 

lem brado na m ateria, a lgum as pessoas, um  pouco m ais ousadas, 

se ap rop riam  de ou tras m ane iras deste  s im bo lo  publico: “nao se 

con ten tam  em ser fo tog ra fados  ao lodo do m onum ento e chegam  

a sen ta r no colo de um  dos im ig ran tes” (O LIVE IR A , 1992, p. 17).
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M esm o que nao com preendam  perfe itam en te  o sen tido  im p lic ito  a 

narra tiva h istorica  m onum enta lizada , boa parte da populagao de 

Jo inv ille  in terage, de a lgum a m aneira , com  os m onum entos 

loca lizados  em  pragas publicas. Possive lm ente , a lguns usos, que 

subvertem  as in tenc iona lidades  de quern os pro jetou, acabam  

irritando aque les que se co locam  com o de fensores  de uma 

sens ib ilidade em  re lagao ao passado da c idade. A  um a c idade 

m e ticu losam en te  pensada e es tra teg icam ente  p lane jada, ou tras 

c idades  se insinuam  no cotid iano: c idades  pra ticadas po r usuarios 

que, astu tam ente , subvertem  os sen tidos  e s ign ificados  im pressos 

nos lugares po r onde passam .

Em tem pos m ais recentes, denuncias sem elhan tes 

tam bem  ocuparam  as paginas da im prensa local. Em 2005 uma 

m ateria da jo rna lis ta  M arlise G roth, publicada no Jornal A Noticia, 

denunciava que o pa trim onio  cu ltu ra l da c idade de Jo inv ille  estava 

sendo am eagado. M ais especificam en te , esta m ateria tra tava dos 

constan tes a taques a a lgum as obras do artista  Fritz A lt expostas 

em  espagos pub licos. De aco rdo com  a m ateria:

A s obras do escu lto r Fritz A lt (1902 -1968), um dos 

p ione iros  em  artes p lasticas em  Jo inv ille , e que in tegram  

o pa trim on io  pub lico  da c idade vo lta ram  a ser a lvo de 

vanda lism o . M ais um a vez, a atengao dos vandalos 

concen tra -se  nos bustos, relevos e p lacas de bronze, 

que, a rrancados, sao vend idos  no m ercado ilegal do 

desm anche.

Entre os casos  e lencados ao longo do texto, um de les em 

especia l me pareceu in trigante . O busto da princesa Dona 

Francisca, c riado em  com em oragao aos 75 anos de Jo inv ille  e 

a tua lm en te  im p lantado d iante da A lam eda  B ruestle in  (a conhecida  

Rua das Palm eiras), fo i a lvo de um audacioso ato ilic ito. “Os 

responsaveis pela v io lagao quebraram  a base do pedesta l de 

concre to  e so nao leva ram  a escu ltura  em  v irtude  da fo rte  

es tru tu ra  que Ihe m antem  a base” . De aco rdo com  a m ateria, “a 

princesa Dona F rancisca nao perdeu seu encan to  mas, em 

decorrencia  da queda do pedestal, teve parte da estru tu ra  da
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cabega am assada, em  especia l, o coque que arrem a ta  o 

pen teado ” .

C ontudo, com o lam en tave lm en te  era lem brado, este  nao 

teria  s ido o prim e iro  a tentado contra  a representagao escu ltorica  

da princesa Dona Francisca:

Em 2001, essa m esm a im agem  sofreu agressao ao ter 

re tirada da pega a patina verde que Ihe cobria o bronze, 

um a cobertura execu tada pelo proprio  Alt. A  agao 

im pensada, fo i -  de acordo com  re lato de funcionarios 

m un ic ipa ls  da epoca -  fru to  do traba lho  de am bulan tes  

que estariam  no centra  fazendo dem onstragoes de 

produ tos de lim peza (G R O TH , 2005, p. C1).

O que ha de intrigan te  nestas narra tivas que tom aram  os 

m onum entos pub licos  com o p ro tagon is tas  e a m ane ira  com o 

de term inadas p raticas  urbanas sao enca radas  com  desprezo. 

D em onstrando com iseragao com  a dura v ida de se r esta tua, com o 

se urn ob je to  inan im ado pudesse sen tir os m ales que Ihe afligem , 

os sofrim en tos que a travessam  a d ific il v ida dos hab itan tes das 

m argens da c idade de Jo inv ille  apenas sao insinuados.

E nxerga r estas praticas u rbanas m argina is, d issem inadas 

pe los d ive rsos  lugares  da urbe se co loca  com o um desafio  ao 

h is to riado r do tem po  presente. P rinc ipa lm en te  quando  lidam os 

com  ves tig ios  docum en ta is  que exp lic itam  versoes autorizadas  

sobre a h isto ria  da c idade, com o, po r exem plo , a im prensa escrita, 

ta l desa fio  se ap resenta com o um cam inho lab irin tico . C ontudo, 

ten tando  ler nas “en tre linhas" consegiuim os cap ta r a lgum as 

p raticas d issonan tes em  re lagao as sonoridades m ono fon icas  de 

um a c idade orde ira  e pacata pe las qua is Jo inv ille  a inda e 

propa lada. A  um a c idade m e ticu losam en te  pensada e 

es tra teg icam ente  p lane jada, ou tras c idades  se ins inuam  no 

cotid iano : c idades praticadas por usuarios que, astu tam ente, 

subvertem  os sen tidos e s ign ificados im pressos  nos lugares por 

onde passam . P ersegu ir ou tros pe rcursos da c idade, procurando 

deses tab iliza r certos  p ressupostos aparentem ente  inabalaveis, 

pa rece -m e um ata lho in te ressante  para pensar a h isto ria  de 

Jo inville .
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5 .3  U L T I M A S  C O N S I D E R A £ O E S

Possive lm ente , em  m eio a esta d iscussao  a lguem  poderia 

se perguntar: D evem os, en tao , ser con iventes com  a paulatina 

destru igao intenc ional do pa trim onio  cu ltu ra l da c idade? P odem os 

ace ita r ca lados os a taques crim inosos contra  os ves tig ios  de 

nosso passado? Sem  duvida, ta is  a ten tados  m exem  com  nossas 

sensib ilidades em  re lagao a c idade que hab itam os. Nao 

consegu im os ace ita r a inesperada ausenc ia de m arcas de c idades 

preteritas que a inda se faziam  p resen tes  em  de term inados 

lugares. C ontudo, nao podem os nega r que para a lem  das c idades 

enquad radas  nos belos cartoes  posta is, ou tras c idades  se 

insinuam , pois, com o nos a lertou M iche l de C erteau, “o co tid iano 

se inventa  com  mil m ane iras de caga nao au to riza da ” (C E R TE A U , 

1994, p. 38). A ten tos  a estas cagas nao au torizadas  que se 

ap rop riam  de m ane iras im prov isadas  e subvers ivas dos lugares 

da c idade deparam o-nos com  ou tras im agens possive is  da 

c idade.

P rinc ipa lm en te  nos m om en tos  em  que as som bras  urbanas 

p ropo rc ionam  poss ib ilidades de d iss im u lagao, a lguns loca is sao 

ocupados po r m oradores de rua que procuram  lugar para dorm ir, 

p rostitu tas e traves tis  em  busca de c lientes, hom ossexua is  que 

aprove itam  a escuridao  para m an ifes ta r a fe tiv idades  sem  serem  

im portunados, ebrios  que se escoram  em  a lgum  banco publico 

para nao tropegar no prim e iro  obs tacu lo , jove ns  que consom em  

bebidas e drogas ilic itas, en tre  tan tos  ou tros pe rsonagens que, 

m uitas vezes, ten tam os fa ze r de con ta  que s im p lesm en te  nao 

existem .

Ins is tir em  fa la r sob re  estes pe rsonagens m arg ina lizados 

nao s ign ifica  que devem os se r ind ife ren tes  a pau latina destru igao 

do pa trim onio  cu ltu ra l da c idade, m as, apenas a ten ta r para as 

m ultip las  e d ive rs ificadas fo rm as com o este pa trim onio  e socia l e 

cu ltu ra lm en te  ap rop riado pe los hab itan tes da urbe. S egu indo por
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este  cam inho a lterna tive , podem os v isua lizar, jun to  a estas 

m arcas  do passado a inda ho je sob rev iventes, um a c idade do 

presen te  poetizada co tid ianam en te  pe las pessoas, um a c idade 

d issonan te  e descom passada  em  re lagao aos dese jos de uma 

c idade fo togen ica . Todavia , para consecjuir pe rceber estas face tas  

da v ita lidade  urbana, e prec iso  desv iar, espo rad icam ente , dos 

cam inhos habitua is  e p rocu rar perde r-se  pela c idade a procura de 

v ivencias  es tranhas a fam ilia ridade  de nosso d ia -a-d ia . Lendo a 

c idade pe las suas m argens, podem os pe rcebe r experiencias  

urbanas im pertinen tes  que se to rnam  presen tes pe las ausencias  

nos enquadram en tos fo togen icos  das c idades-im agens dos 

cartoes-pos ta is.
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C A P I T U L O  6

N A T A L -R N  

CIDA DE OU CA M PO DE CR1AQAO?: 

A  I N T E N D E N C I A  M U N I C I P A L  E  A  B U S C A  

P O R  U M A  N O V A  O R D E M  U R B A N A  E M  

N A T A L  D U R A N T E  A  P R I M E I R A  R E P U B L I C A

R enato M arinho B randao Santos

6 .1  I N T R O D U g A O  OU S O B R E  A  I N T E N D E N C I A

E  S E U S  P E R S O N A G E N S

O texto  ora escrito  faz  parte de um a pesquisa m ais am pla, a 

qual ap resenta com o tem atica a ges tao  do espago urbano e tem  

com o ob je tivo  principa l an a lisa r o papel da In tendencia  M unicipa l 

do Natal no desenvo lv im ento  de um a nova ordem  urbana, en tre  os 

anos de 1904 e 1929 . C om o verem os, esse p rocesso h isto rico  

pode se r d iv id ido em  duas e tapas /cam adas , um a m ais extensa, 

indo de 1904 a 1924, e a outra, m ais breve, es tendendo -se  de 

1924 a 1929. O cuparem o-nos aqui, em  especia l, de um a pequena 

parce la da prim eira  cam ada re ferida.

A ntes de nos vo lta rm os para os pro je tos e agoes 

desenvo lv idos pela In tendenc ia  do Natal, no dese jo  de c ria r um a 

nova ordem  urbana para essa c idade, acred itam os ser sa lu tar 

fa la rm os lige iram ente sobre o que era a In tendencia e quern eram  

os pe rsonagens que a fo rm avam . O en tend im en to  do que era a 

institu igao podera nos ser util, v is to  que por e le v is lum bra rem os os 

cam inhos e fe rram en tas  que essa institu igao tinha para in te rv ir no 

espago urbano nata lense e, s im ultaneam ente, os seus lim ites  para 

tal. S egu indo o m esm o cam inho, a com preensao de quern foram  

os pe rsonagens que fizeram  parte dessa In tendencia , que 

form agao tinham , que a tiv idades rea lizavam  na c idade , m esm o 

que seja essa com preensao  tam bem  ligeira, dev ido  a escassez de
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fon tes  que nos reve lem  m ais sobre esses hom ens, aux ilia -nos  a 

en tende r o que e les dese javam  e pro je tavam  para a c idade.

A  In tendenc ia  (tam bem  re ferida na docum entagao oficia l 

com o C onse lho  de In tendenc ia ) do Natal fo i criada em  1890, com  

a instauragao do reg im e repub licano. N esse m om ento, os lideres  

do novo reg im e iniciam  um a reorgan izagao da adm in istragao 

m unicipa l, dando a esta, nos te rm os da lei, m a ior au tonom ia . Os 

conse lhos de Intendencia en tao  criados  deveriam  incum bir-se  de 

“o rden a r e faze r executa r todas as obras  do m unicip io  e p rover 

sob re  tudo  quanto  d iz respe ito  a po lic ia  adm in is tra tiva  e econom ia 

do m unic ip io  e seu Term o, assim  com o sobre a tranqu ilidade , 

seguranga, com od idade  e saude de todos os seus habitan tes  

(R IO  G R A N D E  DO NO RTE, 1896, p. 32 )” .

A  adogao de novos m e todos adm in is tra tivos na cap ita l 

po tigua r segue m ov im ento  sem elhante ao que em  todo o pais, 

jus tificad o  no d iscurso  repub licano  pelo com bate a praticas 

adm in is tra tivas dos tem pos da m onarqu ia , acusadas de 

decadentes , ine fic ien tes e corrup tas. Esses eram  a lguns  dos 

aspectos  das c riticas  que as e lites repub licanas do Rio G rande do 

N orte d irig iram  con tinuam en te  a m onarqu ia durante toda fase 

inicial de a firm agao do novo regim e, m arcado pela ins tab ilidade e 

pelo tem or de re torno dos m onarqu is tas  .

M as ate que ponto esse d iscu rso  se fez  sen tir na rea lidade 

da adm in istragao m unic ipa l? O p rinc ip io  de au tonom ia  do 

m un ic ip io  nao seria  m era re torica? Estas questoes  sao fe itas em 

um a carta aberta de au toria  de O lyntho Jose M eira (M EIR A, 

1951), ex-p res iden te  da p rov inc ia  do Rio G rande do Norte, 

convidado pelo en tao  gove rnado r A do lpho  G ordo a ser o prim eiro  

p res idente da In tendenc ia  do Natal. A o  ve r o decre to  que cria a 

d ita  institu igao, M eira pe rcebe que seria  apenas urn ins trum ento 

do governo do Estado na cap ita l, sem  qua lque r au tonom ia  para 

ge rir os negoc ios m unicipa ls. Isto porque o artigo V  do dec. n. 

8 /1890 dava ao gove rnado r do Estado o d ire ito  de res tring ir ou 

m esm o sup rim ir as a tribu igoes dadas a In tendencia , bem com o de 

subs titu ir no todo ou em  parte os m em bros  dessa institu igao,
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quando  assim  conviesse ao bem publico do m un ic ip io  (R IO  

G R A N D E  DO N O R TE, 1896, p. 34).

Foi Fabric io  G om es Pedroza, tam bem  conhecido  por 

Fab ric io  II (1856 -  19--), o prim e iro  p res idente da In tendencia  da 

cap ita l po tiguar. Era e le filho  de Fabric io , “o V e lh o ” , dono de um 

verdade iro  im perio  na reg iao  de C oite  (hoje, m un ic ip io  de 

M acaiba , v iz inho a cap ita l), a casa com ercia l de G uarapes. 

Fab ric io  II, que era tio de Pedro V e lho  -  principa l lide r do 

m ovim ento  repub licano no es tado e che fe  do g rupo fam ilia r que 

governou o Rio G rande do N orte ate 1914 -  herdou os negocios 

do pai e po r a lgum  tem po  os adm in istrou, indo depo is para a 

Franga, em  1906 e, em seguida , em  1910, para o Rio de Janeiro , 

onde fa leceu .

Em 1895, Joao A ve lino  Pere ira de V asconce los  (1837 -1922), 

prim o de Pedro Velho, assum e a Ed ilidade. E, assim , tudo 

perm anecia  em  fam ilia . S abem os tam bem , por in te rm edio  do 

h is to riado r-m em oria lis ta  C ascudo, que V asconce los  foi um dos 

bragos de Fab ric io  I na casa de G uarapes (C A S C U D O , 1989, p. 

53-54). T inha, em  sin tese, um  perfil que parece te r s ido um 

m odelo para os in tendentes: es tava ligado ao grupo que 

com andava o es tado e era nom e de re levancia no com ercio  local.

De fato, corrobo rando  a ide ia que acabam os de expressar, 

nossa pesquisa m ostra  que dos 43 in tendentes  iden tificados , ao 

m enos 21 de les  pertenciam  aos m ais variados ram os do 

com ercio. A  tabe la  aba ixo ap resenta dados sobre as a tiv idades 

exe rc idas por esses  personagens:

A tiv idades / p rofissoes N° de In tendentes

C om ercian tes 21

M ilita res (G uarda 

N acional e Exercito)
21

Funcionarios pub licos 

es tadua is
11

Professores 6

R elig iosos 3
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Bachare is em  D ire ito 2

E ngenheiros 1

Farm aceuticos 1

Os com ercian tes , boa parte de les liderangas em  institu igoes 

com o a A ssoc iagao C om erc ia l (en tidade p rivada ) e a Junta  

C om erc ia l (en tidade  publica, fo rm ada po r deputados  do 

C ongresso E stadual), fo ram  presenga m aciga em  todos os 

C onse lhos de In tendenc ia  fo rm ados em  Natal. N ossa h ipo tese e a 

de que, com o hom ens de com ercio, esses pe rsonagens tinham  na 

c idade o seu princ ipa l espago de atuagao, o que despertava  neles 

o in te resse em  ingressarem  na Intendencia, institu igao que tinha 

com o urn das principa ls fungoes a regu lagao das a tiv idades 

econom icas , com o vem os pelo seu decreto  de criagao. C om o 

intendentes, esses  hom ens tinham  o poder de c ria r leis e de fin ir 

regu lam en tos  que a ting iam  d ire tam ente  suas a tiv idades. Q uanto a 

isso, vem os que das reso lugoes m unic ipa ls co le tadas  a te o 

presen te  m om ento, quarenta  e quatro  po r cen to  do to ta l (75 

reso lugoes) tra tam  de ques toes re lac ionadas a econom ia e ao 

com erc io  locais.

O num ero de hom ens com  paten te  e igua lm en te  s ign ifica tivo . 

A  m aior parte de les, pe lo que observam os em  nossas fon tes, 

eram  m em bros  da G uarda N aciona l, fundada no Im perio. A  

pa ten te  era para e les m ais um sina l de status, do que a 

representagao de um ofic io , v isto que m uitos de les eram  tam bem  

ligados  ao com erc io  ou ao fun c iona lism o  publico. A  preva lencia 

desses  hom ens na In tendencia , porem , e a lgo  que, de qua lque r 

m odo, m erece ser m e lhor estudado.

E de se ressa lta r tam bem  m uitos dos nom es que analisam os 

em  nossa pesquisa ligavam -se tam bem  por lagos de am izade e 

com padrio , alem  dos lagos fam ilia res aqui ja  c itados. Percebem os 

que m uitos de les frequen taram  as lo jas m agonicas da c idade; 

ou tros  tan tos  frequenta ram  os m esm os c lubes, soc iedades, a 

m esm a esco la, o que revela a coesao do grupo que esteve a 

frente  da ges tao da urbe. A  tabela  aba ixo ap resenta os nom es dos
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principa ls lugares  frequen tados  po r esse  grupo e o num ero de 

in tendentes  a e les ligados:

Espagos de encontros N° de in tendentes

Lo jas m agon icas (21 de Margo, 
Evolugao 2a e Filhos da Fe)

17

A ssoc iagao C om ercia l 11

N ata l-C lub 11

A theneu 9

S port-C lub  N ata lense 6

C om o se observa , m u itos dos in tendentes  estavam  ligados 

as lo jas m agon icas locais, sendo “ irm aos de fe ” . Nelas, e les se 

encontravam  com  em inen tes  figu ras da po litica  no R io G. do 

Norte, com o Tavares de Lyra e Ferre ira  C haves, que d irig iram  os 

destinos  do es tado em  d ife ren tes  m om entos. Na A ssoc iagao 

C om ercia l, supom os, en travam  em  d iscussoes que gerariam , 

tem pos depois, novas reso lugoes para a c idade. In fe lizm en te  nos 

fa ltam , porem , as atas das reun ioes dessa e de ou tras soc iedades 

locais.

B uscam os m ostrar nessa introduigao, em  linhas bastan te 

gera is, o que fo i a In tendenc ia  do Natal, suas a tribu igoes  e lim ites, 

e quern fo ram  os m em bros  que de la fizeram  parte. Feito isto, 

pa rtirem os agora para a d iscussao  das agoes desses hom ens, no 

in te rio r da dita  institu igao, na busca po r um a nova ordem  urbana 

para Natal.
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6 .2  C I D A D E  O U  C A M P O  D E  C R I A g A O ? :  A  B U S C A  P O R  

U M A  N O V A  O R D E M  U R B A N A  E M  N A T A L

\

No ano de 1904, em  28 de abril, um leito r ind ignado com  as 

cenas de an im ais  pastando em  log radouros  publicos de sua 

c idade escreve ao dr. M anoel D antas, a epoca redato r-che fe  d A  

R epublica  (o rgao ofic ia l do P artido R epub licano Federa l no RN), 

rec lam ando  m a io r a tengao e fisca lizagao da In tendencia  no 

cum prim en to  de suas resolugoes. S egue, com  tom  de ind ignagao, 

a reclam agao:

Ha tem pos, o governo m unicipa l, en tendendo -  e m uito 

bem  -  que as ruas desta cap ita l devem  ser destinadas 

exclus ivam en te  ao transito  e com m od idade do publico, 

ordenou a retirada dos gados que as estavam  

conve rtendo  num  cam po de criagao.

Parece, entre tan to , que es tao  desrespe itando  tao util e 

prev idente  m edida do gove rno m unicipa l, porque, pelo 

m enos em a lgum as ruas da R ibe ira  e da C idade Nova, 

as vaccas, cava llos, burros, cabras  e ove lhas pastam  

liv rem en te  (...).

P rec isam os ve r em  que ficam os: ou c idade ou cam po de 

criagao (A  R E PU BLIC A , 28 abr. 1904).

O autor, anon im o, des taca de in ic io  a boa agao do governo 

m unic ipa l de pro ib ir que o gado  pastasse pe las ruas de Natal, 

pondo em  cheque o seu es ta tu to  de c idade. De fato, um a das 

prim e iras leis m unic ipa ls criadas  pela In tendencia , no ano de 

1893, a firm ara em  seu a rtigo  1° que “E exp ressam en te  proh ib ido 

an im aes so ltos  nas ruas e pragas pub licas desta  c idade (A 

R EPU B LIC A , 07 jan . 1893)” .

A  m edida, porem , parecia nao te r surtido  o efe ito  dese jado. 

No ba irro  com erc ia l da R ibeira e, acred item !, na C idade Nova, 

un ico ba irro  p lane jado da c idade, habitado pela e lite local, os
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an im ais, so ltos pe las ruas, con tinuavam  a en fea r a c idade e traze r 

p re ju izos  aos p roprie ta ries destes locais, ge rando um prob lem a 

que parec ia  nao te r fim  e que desm erec ia o ti'tu lo de c idade dado 

a Natal.

A  reso lugao de n° 3 /1893 nao “pegou ” . O nze anos apos sua 

publicagao, vem os a rec lam agao ac im a re ferida, m ostrando a 

incapacidade da Intendencia de execu ta r as norm as im postas por 

suas leis. O utras  reso lugoes v irao  em  seguida tra tando  do m esm o 

tem a, com o a de n°92/1904; a de n° 127/1909; e, po r fim , um a 

sem  num ero, pub licada em  04 de m aio de 1911. Sera que 

fina im en te  a lei tinha “pegado”? Ela teria  consegu ido , enfim , seu 

proposito  de re fo rm ar o inve terado cos tum e  local de faze r das 

ruas da urbe pasto de criagao? Ou a inda seria  com um  neste 

tem po  ve r bois, cab ras e ove lhas pastando pela c idade? E de se 

im ag ina r a revolta  daque le  c idadao anon im o  ao ver um porco, por 

exem plo , pastando em  um a be liss im a  pa lm eira  im perial posta na 

esqu ina de um a das largas avenidas p lane jadas  do ba irro  de 

C idade Nova.

M as ele havia de en ten de r que re form ar costum es antigos 

nao era ta re fa  fac il. A  busca pela construgao de um a nova ordem , 

que pode ser sen tida  na e laboragao dessas  leis, batia de fren te  

com  esses  hab itos inve terados e com  a rea lidade com plexa do 

am bien te  urbano, fo rm ado po r ou tros grupos socia is, os quais, 

alem  de possu irem  um a v isao d is tin ta  da e lite  em  re lagao ao 

espago em  que v iviam , deviam  te r pouco acesso ao con teudo da 

lei, levando -se em  conta  que a esm agadora  m aioria da populagao 

era ana lfabeta (em bora nao tenham os dados sobre o assunto , sao 

cons tantes  as m a terias de jo rna l que tra tam  dele).

O que m ais cham a a atengao no re lato do c idadao anon im o 

e a sua de rrade ira  frase. A fina l, seria  corre to  cham ar Natal de 

c idade ou, pe lo seu aspecto  fis ico  e, antes de tudo, pelos 

com portam en tos  que se observavam  dos grupos populares , seria 

m ais ap rop riado  cham ar Natal de um a grande fazenda, ou um 

cam po de criagao? M a lgrado o es tigm a de c idade co lon ia l, de 

ruas tortuosas , cam inhos env iesados, que vem os em  cron icas de
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C ascudo e do B raz C on tente  (pseudon im o ado tado por M anoel 

D antas) , en tre  outros, parec ia incom odar m ais a e lite  local esse 

aspecto  rural que pa irava sobre a cap ita l po tiguar. E o que 

percebem os po r denuncias com o esta e po r um a serie  de 

resolugoes, com o as que c itam os, que insistem  em  con firm ar o 

es ta tu to  de c idade de Natal, pela negagao de praticas que seriam  

tip icas  do am b ien te  rural.

A  preocupagao deve te r se to rnado  m ais intensa en tre  os 

anos de 1902 e 1904, periodo  m arcado po r fo rtes secas que 

a ting iram  todo o sertao do R io G. do Norte. Inum eras m aterias 

pub licadas  no ano de 1904, tan to  n ’A  R epublica, quanto  no D iario 

do cel. E lias Souto, ap resen tam  o dram a dos se rtane jos  que 

fug iam  de sua terra  e v inham  para a cap ita l , quando  nao 

tom avam  rum os a inda m ais d istantes , indo no rm a lm ente  pa rar no 

extrem o norte da nagao .

O jo rna l A  R epublica  da-nos conta  de que no prim eiro  

sem estre  de 1904 ao m enos 15 mil pessoas sa iram  de suas 

c idades para traba lha r em  obras  na cap ita l do Estado (A 

R EPU B LIC A , 21 jun . 1904), carregando e quebrando  pedras, em 

troca de sa la rio  e a lgum a a lim entagao. A o todo o governo federa l, 

a epoca com andado po r R od rigues A lves, liberou urn cred ito  de 

175 con tos  de re is (A  R EPU B LIC A , 03 jun . 1904) para aux ilio  aos 

flage lados , o qual foi essenc ia lm ente  gasto  em  obras publicas, 

p rovocando a revolta  do lide r oposic ion is ta  E lias Souto.

A lem  disso, as contas do G overno nao convenciam  o lider 

da oposigao que, sem pre com  a lingua a fiada, sugere na coluna 

D IA  A  DIA, do seu D iario de Natal, o cam inho que teria  tornado 

tan to  d inheiro :

Tem  causado, de certo, verdade iro  pasm o o 

proced im ento , gove rnado r Augusto  Lyra, com  relagao as 

obras  pub licas que tem  fe ito  e continua, a faze r s. 

exc ia .(...) sob o m arte llo  do m anda i pagar ao m ajor 

T heodos io  Paiva [p res idente da In tendencia en tre  1920 e
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1922; a epoca era fisca l do T esou ro  do Estado] 

encarregado, ou "engenhe iro " cons tructo r do Estado![...)

(...) Ah i estao as obras pub licas m andadas fase r por s. 

excia. a custa dos d inhe iros  des tinados  para os flage llados 

da secca, e a custa dos proprios d inhe iros do Estado[...]

E um a cousa singu lar: todos  os ca lgam entos de pragas e 

ruas fe itos  sao em  torno, ou de rredo r das casas  do dr. 

Pedro Ve lho , genros, irm aos e sobrinhos [...] (D IAR IO , 09 

fev. 1905)

Assim , a verba destinada para o soco rro  aos flage lados  teria 

s ido ap rove itada em  a lgum as cus tosas obras na cap ita l do estado. 

M as nao por toda ela, certam ente . M aterias  do jo rna l C arioca 

D iario da M anhan, po r m eio de denunc ias  anonim as, tam bem  

afirm avam  que parte s ign ifica tiva  do d inhe iro  destinado ao soco rro  

aos flage lados  es tava sendo desviada. O governo, a traves do seu 

jo rna l, de fend ia-se  com o podia das acusagoes, em  seguidas 

m aterias  que negavam  veem en tem en te  o desvio de verbas 

denunciado  pelo period ico  da cap ita l federa l (A R E PU B LIC A , 3 

fev. 1904; 29 fev. 1904; 01 mar. 1904; 05 mar. 1904; 07 mar. 

1904; 30 abr. 1904.), sem  ap resentar, porem , a rgum entos 

convincen tes  que exp licassem  o gasto  de um a verba que era 

p ra ticam ente tres  vezes sup e rio r ao orgam ento da In tendencia  da 

capita l.

Se as obras  publicas, pe lo que vem os em  denuncias  do 

D iario e do C orre io  da M anhan, de ixavam  a dese jar, a tendendo 

apenas as necessidades daque les m ais p rox im os ao poder, o 

se to r de servigos tam bem  nao era dos m elhores, levando a lguns  

le itores d ’A  R epublica  a cob ra r m a io r atengao da Intendencia, 

responsavel pela fisca lizagao  dos servigos urbanos, cuja 

execugao es tava a cargo de te rce iros. No in ic io  do ano de 1904, 

urn ou tro  c idadao nao iden tificado  rec lam ara  do servigo de 

ilum inagao publica, fazendo  apelo  ao C orone l Joaqu im  M anoel:
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A  illum inagao pub lica  n 'estes u ltim os d ias tern estado aba ixo 

da critica. As cham ines  e v id ros dos lam peoes estao ainda 

m ais em bagados do que a consc iencia  de um condem nado! 

[ ]

O hon rado pres idente  da Intendencia devia  cham ar o a lferes  

A n ton io  de M acedo a ordem , ob rigando -o a nos da r luz, luz! 

(A R EPU BLIC A , 23 jan . 1904)

Um cam po de criagao, segundo a prim eira c ritica  que aqui 

expusem os, e a inda po r c im a, m u ito  mal ilum inado! V endo o 

a lfe res  M acedo tom ando  con ta  do servigo e ob tendo lucros sem 

quase nada fazer, de m aneira  que apenas a luz da lua ilum inava a 

c idade, o au tor da denunc ia  roga ao pres idente da Intendencia 

que cobre p rov idenc ias  do responsave l pe lo servigo de ilum inagao 

e letrica.

D enunc ias  ou tras serao fe itas no m esm o jo rna l, re lac ionadas 

a d ife ren tes  cam pos que deveriam  ser fisca lizados pela 

In tendencia , ta is  com o o m ercado publico, lo tado de 

agam barcadores  de m ercadoria ; o servigo de lim peza, que m uita 

de ixava a dese jar, cob rindo apenas de tem pos em  tem pos um 

curto  espago da c idade; a lem  das ja  c itadas sobre a parca 

ilum inagao publica da cap ita l . M erece destaque, en tre  elas, o 

B ILH E TE  P O S TA L do senho r Fe lix  M im oso (p rovave lm en te  

pseudonim o). E is um  trecho  de sua com unicagao d irig ida  ao 

illustre redac to r chefe  da A  R epublica:

O ob jectivo  das linhas presentes , sr. redactor, cons is te  em 

ped ir que essa fo lha  dem ocratisadora, em nom e da m ora l e 

da sa lubridade  publicas, reclam e serias p rov idencias  do 

patriotico  gove rno  m un icipa l e do illustre inspec to r de 

hygiene, no sentido de nao m ais continuarem  a funcc iona r 

na praga do m ercado, os nauseabundos, os barbaros, os 

pavorosos  m ic torios  que se o ffe recem  alii a serventia  da 

pobre gen ta lha  (A  R E PU BLIC A , 06 m aio 1924).

O trecho  exposto  e an teced ido  po r dois pa rag ra fos em  que o 

sr. Fe lix  M im oso m ostra -se iron icam ente con fo rm ado  com  os

1 2 8



servigos u rbanos da cap ita l. O tom  de con form ism o m uda, porem , 

no trecho  exposto . U rinar na praga do m ercado m unic ipa l parecia 

m exer m ais com  os brios de a lguem  que dese jasse a sua c idade, 

cap ita l do Estado re itere-se, o grau de c iv ilizada. Era ato barba ro  e 

so podia faze r parte dos habitos de um a pobre genta lha. A lem  

disso, a a titude contrariava o es tabe lec ido  no § 1° do A rt.0 54 da 

R eso lugao n° 92, recem  publicada, que proibia que se urinasse no 

in te rio r do m ercado publico ou em  qu a lque r dependencia  sua sob 

pena de prisao po r 24 horas. E se a norm a existia, certam en te  o 

a to que ela dese java  punir era recorrente .

D issem os, acim a, que o ana lfabe tism o  era um a barre ira 

en tre  o conteddo da lei e os grupos populares. E preciso que se 

diga, porem , que ha ou tros  fa to res  m ais s ign ifica tivos  que tornam  

com plexa a re form a de costum es que a lgum as leis dese javam  

im plem entar. Essa re form a passava tarribem  po r m udangas de 

ordem  m ateria l na c idade, o que inclufa, en tre  ou tras, as obras de 

saneam ento . Para te rm os um a ide ia da necess idade dessas 

obras, um a m ateria  d ’A  R epublica, do ano de 1929, aponta que 

6 .500 casas em  Natal nao possu iam  esgo tam en to  san itario , 

num ero bastan te  e levado, se levarm os em  conta  que a populagao 

local nao devia passa r m u ito  de 35 .000 habitan tes . O ’G rady, 

prefe ito da c idade a epoca, tam bem  ressa lta  na m esm a ed igao do 

jo rna l que a fa lta  de saneam en to  era um  dos p rinc ipa is p rob lem as 

da cap ita l (A  R E PU B LIC A , 01 ju l. 1929). Assim , o que e tornado 

por um “ato ba rba ro ” de um a “pobre gen ta lha ” pode ser tido  com o 

um cos tum e  com um , exp licado, ao m enos parc ia lm ente, quando 

nos dam os conta  dos p rob lem as de ordem  m ateria l v iv idos pela 

c idade.

V em os que leis eram  m uitas, em bora se encontrassem  

esparsas, e nao reun idas  em  um un ico docum ento , a lgo que so 

sera pro je tado na gestao  de O m ar O ’G rady  (A  R EPU B LIC A , 29 

m aio 1925). Nao era de las, todavia, que os denunc ian tes 

rec lam avam , e sim  da fa lta  de a titude do pa trio tico governo 

m unicipa l, do C onse lho  de Intendencia da C apita l. Mas o que 

espe ra r de um a institu igao, com o ja  dito, com  pouca au tonom ia?
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Lem brem os que a fren te  do P artido R epub licano Federa l e dos 

negoc ios pub licos do Estado, estava a cen tra lizadora  figu ra  de 

Pedro V e lho , adm in is trando  po r conta  propria  a cap ita l, nada 

de ixando ao corone l Joaqu im  M oura, segundo re lata o ard iloso 

C orone l E lias Souto, em  ana lise  ao que se havia passado em 

1904 no cam po da po litica l

O d irec to r sup rem o do Estado, o sr. Pedro Velho, 

supe rpondo-se a tudo e a todos  - continuou a sua po litica  de 

absorpgao cada vez m ais accen tuada. A nnu llou  

com ple tam en te  o cong resso  leg is la tive  do Estado, o 

gove rnado r e a In tendencia m unicipa l da capita l. Leg islou e 

gove rnou a seu ta lan te  o Estado e o m un icip io  da capita l, 

sendo surdo aos c lam ores  do povo e as censu ras  da 

im prensa livre e independen te  (D IAR IO , 01 jan . 1905).

E com o bom  d isc ipu lo , o corone l Joaqu im  M anoel 

perm aneceu na presidencia do C onse lho  de In tendencia  ate o ano 

de 1913. A  c idade progred iu  em  a lguns aspectos: chegou o 

bonde, a ilum inagao e le trica , o tea tro  C arlos G om es passou por 

um a s ign ifica tiva  reform a;.. N enhum a dessas obras, porem , foi 

rea lizada com  verbas  do gove rno  m unicipa l, que nao tinha 

s ign ifica tiva  au tonom ia finance ira  para ge rir seus negocios, com o 

se obse rva  pela le itura de re la torios de gove rno  e resolugoes 

orgam entarias.

As reclam agoes sobre a gestao  da c idade con tinua ram  a 

apa rece r nos jo rna is , m as a cada ano de e le igao para In tendencia , 

o ins is tente  nom e do cel. Joaqu im  M anoel pe rm anec ia  na chapa 

m ontada pelo PR F para a form agao do dito  C onse lho . O hom em  

tinha pres tig io . Era, com o tan tos  ou tros, g rande com erc ian te  local, 

m em bro da A ssoc iagao C om erc ia l, um  dos soc io -fundadores  do 

B anco do Natal e m em bro de sua com issao fisca l en tre  1906 e 

1908. Era, tam bem , bem  re lac ionado: sua prim eira  esposa, 

Justina  B randao, era irm a de A lexand re  O ’G rady, repub licano 

h isto rico que fez  parte do 1° C onse lho  de Intendencia. Em 1911, 

casou-se  com  Te rce ira  Lyra , irm a de T avares de Lyra, o qual era 

genro de Pedro Velho. S uas filhas , N anete M oura e, em  seguida,
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A nna D ulce M oura, casa ram -se com  Ernesto M aranhao, filho  do  ja  

re ferido Pedro V e lho  . O cel. Q u incas  M oura, com o  era conhecido  

o p res idente da Intendencia , so sa iu m esm o dessa institu igao 

quando  se e legeu deputado  do C ongresso estadual em 1913.

N os m eados da decada de 1910, com  a desa rticu lagao da 

O liga rqu ia  A lbuque rque  M aranhao e a crise  finance ira  decorren te  

dos a ltos  ju ro s  que o G overno do E stado pagava pelos 

em prestim os rea lizados a bancos franceses  em  1910 e das 

cons tantes  secas que a ting iam  a econom ia local, a c idade do 

Natal passara po r urn cena rio  de crise urbana que so sera 

supe rado nos m eados da decada seguinte , a partir da ges tao de 

M anuel D antas e, em  seguida , do engenhe iro  O m a r O ’G rady, seu 

genro , filho  de A lexand re O ’G rady. C onstrugoes e re form as de 

ca lgam entos, es tradas  de rodagem , pragas, ja rd ins , abertu ra  de 

um a im portan te  avenida, a aven ida A tlan tica , alem  de um a 

s ign ifica tiva re form a adm in istra tiva  se rac  a lgum as da m arcas  do 

pe riodo  que vai de 1924 a 1930. A goes que, para a e lite  local, 

levavam  Natal para o rum o do progresso, a re tiravam  do 

iso lam ento, do esquec im ento , e Ihe a firrriavam  o tftu lo  de c idade. 

Mas esta  e um a outra  cam ada da h isto ria  que a inda fica  para ser 

d iscu tida.
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C A P  I T U  L O  7

SAO LEOP OLDO -  RS 

E XP E R IE N CE S  N A  CON ST RUgAO 

DO ESP AgO  URBANO

M arluza M arques H arres71 e 

Fab iano Q uadras  R u cke rt72

O p rocesso de urban izagao da c idade de Sao Leopo ldo  no 

Rio G rande do Sul encontrou  suas balizas nas cond igoes 

geog ra ficas  da regiao, que possui o rio dos S inos com o e lem en to  

centra l da pa isagem  e do ecossis tem a local. A lguns servigos e 

equ ipam en tos urbanos sao ind ispensave is  ao p rocesso de 

urban izagao e sua im plem entagao, m u itas vezes, oco rre  sob 

pressao da ocupagao territoria l, que tern am pliada sua d inam ica  e 

poss ib lidades . P roduto do c resc im ento  da colonia a lem a criada 

em  1824 pelo governo Im perial, a u rban izagao de Sao Leopo ldo 

esta d ire tam ente  ligada ao con v iv io  da populagao com  os 

banhados, com  os c iclos de che ia e estiagem  e com  os usos das 

aguas do rio dos S inos. N este texto, exam inam os a criagao de 

servigos fundam en ta is  que representaram  m ane iras de 

ad m in is tra r a ocupagao e responderam  pela d inam izagao 

econom ica  da regiao.

Em 1824 os prim e iros im igran tes a lem aes desem barca ram  

no passo do rio dos S inos, nas imediagcies da Fe itoria Real do 

L inho C anham o, para in ic ia r o povoam ento  de um a colon ia a lem a 

na P rov inc ia  de Sao Pedro do R io G rande do Sul. A  preocupagao 

com  o local da insta lagao da co lon ia apareceu em  um a 

co rrespondenc ia  env iada ao S ecre tario  dos N egocios Estrange iros 

pelo p res idente da P rov inc ia , Jose Fe lic iano Fernandes P inhe iro, 

na qual descreve:

71Pesqu isadora do PPG em H isto ria  da U N IS IN O S.

72D outo rando do PPG  em  H istoria da U N IS IN O S.
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“Na v is ita  que fiz  aquela C olon ia, esco lh i lugar, que 

m e parece m ais aprop riado para acen to  da fu tu ra  povoagao 

de Sao Leopoldo, em  um a em inenc ia  sobrance ira a vastas e 

aprazfve is cam pinas, brotam  im ediatas c inco vertentes , nao 

m uito longe as m atas im ensas da Serra para as m adeiras 

de construgao, e perto do Rio dos S inos, navegavel ate esta 

capita l, reserve i-lhes  de m ais a m ais os capoes 

c ircunviz inhos para o consum o ord inario de com bustfve l, e 

tanto a respe ito  destes, com o dos que tocarao aos colonos, 

prescrevi que houvesse a m aior d iscrigao em  nao rotearem  

de todo, e a inda que os desco rtinassem  no m eio, de ixassem  

sem pre um a larga orla  ou um a coroa de m ato, a fim  de que 

pela fa lta  desses reagentes, que a natureza em prega, nao 

se privarem  os cam pos da fe rtilidade, da pureza a 

a tm osfera , e nao corner o perigo de se desseca rem  os 

m anancia is , que ali correm , des tinados para uso com um .” 73

Na descrigao de Jose Fe lic iano percebe-se  a preocupagao 

com  a ex is tenc ia  de recursos  na tura is adequados para o susten to  

dos co lonos  e nao ex iste um a re fe re nd a  d ire ta ao rio dos S inos. O 

con jun to  da pa isagem  sugere que o local ind icado pelo fica  cerca 

de dez  qu ilom e tros  de d is tanc ia  do rio dos S inos, na m argem  

oposta  da que fo i usada para o desem barque dos im igrantes 

a lem aes no dia 25 de ju lho  de 1824.74 A  desobed ienc ia  dessa 

ind icagao e a fixagao dos prim e iros im igrantes no porto do Passo 

foi um a decisao de Jose Tom as de L im a -  func iona rio  nom eado 

pelo govem o  provincia l para ser o Inspetor da C olonia. Do ponto 

de v ista am bien ta l, o local esco lh ido  para a fixagao da sede da 

colon ia a lem a fo i equ ivocado  po r se r um a area su je ita  as 

inundagoes em  pe riodos  de che ia do rio. N os re la tos do v ia jan te  

frances  A rsene Isabelle, que v is itou Sao Leopo ldo, encon tra-se  

um com en ta rio  sobre o local esco lh ido  para se r o nucleo da

73C orrespondenc ia  do  P residente da P rov inc ia , Jose F eliciano F ernandes 

P inheiro , para o S ecre tario do Estado de N egocios  E s trangeiros, Luiz Jose  de 

C arva lho  e M ello. (14 de m aio de 1825). Apud. BA R B IAR O , 1994, p. 95.

74Segundo C arlos  S. H U N SC H E  (1979, p.14), o lugar esco lh ido  pelo P residente 

da P rov inc ia  seria  p rox im o do antigo  “R incao do E useb io” , local que corresponde 

ao atual Parque F lores ta  Im peria l no m un ic ip io  de Novo Ham burgo.
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colon ia e segundo  esse v ia jan te, as au toridades po rtuguesas  

com eteram  um erro grave.

“Nao levaram  m uito em conta a saude publica, fundando  a 

c idade num  te rreno bas tan te  pan tanoso que as m enores  

chuvas  inundam , to rnando  in trans itave is as ruas. Nao viram , 

sem  d iiv ida , senao a vantagem  do com erc io  e a grande 

com od idade  resu ltan te  da v izinhanga do rio .” (IS ABE LLE , 

1983, p. 73).

A  presenga do rio o fe rec ia  a lgum as van tagens com o a 

fac ilidade  do transpo rte  fluv ia l, fa to r im portante para o 

desenvo lv im ento  econom ico  da colonia, m as as suas cons tan tes 

che ias to rnaram -se  um p rob lem a para a co lon ia de Sao Leopoldo. 

Com  o c resc im ento  dem ogra fico  e a estrutu ragao defin itiva  do 

nucleo adm in is tra tive  e re lig ioso nos ba ix ios do rio o p rob lem a se 

agravou. No infe io do secu lo  X X  in te rvengoes s ign ifica tivas 

com egaram  a aparecer. O prim eiro  ca is fo i cons tru ido  em  1911 na 

m argem  d ire ita do rio e era prop riedade  da fam i'lia B lauth, que 

du ran te  decadas atuou no transpo rte  fluv ia l en tre  Sao Leopo ldo  e 

Porto A legre , esse prim eiro  cais, apesa r de se r um a obra 

pa rticu la r e de proporgoes m enores, tam bem  de ixou suas m arcas  

na pa isagem  da c idade. As d iscussoes  sobre a necessidade de 

um novo cais surg iram  em  1912, m as a execugao das obras

com egou em  1920 e es tendeu -se ate 1929. Nos p ianos  da

In tendencia  M unicipa l, a construgao do cais a tend ia a um duplo 

proposito : era um a fo rm a de p ro tege r o centra  da c idade das 

enchen tes  e, ao m esm o tem po, era um a fo rm a de c ria r um a opgao 

de “ recre io  e repouso ” para a com unidade . O ca is cons tru ido  nos 

anos 20 possib ilitou  a am pliagao do espago da c idade que 

avangou sobre o leito natura l do rio dos S inos. A  parte do ca is que 

se es tend ia  para o lado esquerdo da ponte 25 de Ju lho 

(inaugurada em  1875) fo i usada na construgao da Praga

C en tena rio , espago a terrado com  are ia d ragada do rio e

posterio rm en te  a ja rd inada. O traba lho de a ja rd inam en to  desta 

praga fo i conclu fdo  em  1933 e apesa r de ser o p roduto de uma 

grande m odificagao na pa isagem  natura l do local, fo i fe ito  com  a
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intengao de o fe rece r para a c idade um  espago de “a r livre” para o 

lazer e com  os “bene fic ios  es te ticos” do contato com  a na tureza .75

Em 1939 a P refe itura  so lic itou a S ecre taria  de O bras do 

Estado um a assessoria  tecn ica  para as obras de am pliagao do 

cais. Na descrigao dos traba lhos , o engenhe iro  N orberto  Lacerda, 

enca rregado dos estudos, m enc ionou os ganhos econom icos, 

es te ticos  san ita rios deco rrentes da obra e destacou a im portancia  

de las para a ocupagao das a reas  de banhado proxim as ao centra  

da c idade. “De fato, sem  que o cais se ja construi'do, com o podera 

a P refe itura  a te rra r os te rrenos m arg ina is  do rio dos S inos tao 

a lagad igos, e po r isso m esm o tao  im proprios  ao desenvo lv im ento  

da popu lagao?” 76

A  conc lusao da extensao do cais em  1941 encerrou  um 

cic lo de 21 anos de d iscussoes, pro je tos e obras publicas que no 

seu con jun to  poss ib ilita ram  um avango da c idade sobre o leito 

natura l do rio dos S inos.

D urante o periodo  de construgao do cais a re lagao da 

c idade com  as aguas tam bem  foi m odificada pelo com ego do 

servigo de abas tec im ento  de agua potave l de Sao Leopo ldo. Para 

estru tu ragao desse servigo, as au to ridades m un ic ipa is contaram  

com  o apo io do Estado. C ien te  dos p rob lem as san itarios de Sao 

Leopoldo, v ivenc iados a pa rtir da sua cond igao de responsave l 

pelo a tend im ento  m edico da com unidade , o Dr. W olffenbu tte l 

ap resentou  dados p rocedentes  da D iretoria de H ygiene do Estado, 

que, com  apoio  da C om issao R ockefe ller, havia in ic iado exam es 

labo ra toria is  para d iagnos tica r a saude da populagao da cidade. 

Essas in fo rm agoes subs id iaram  a so lic itagao de auxilio  tecn ico  

para a e laboragao de um  projeto de saneam en to  basico para o 

m unic ip io , que ficou  sob a coo rdenagao do engenhe iro  F rancisco 

S aturn ino  R odrigues de Britto. Um es tudo de ta lhado  sob re  as 

poss ib lidades de captagao de agua fo i desenvo lv ido  e a opgao 

pelo rio dos S inos, incluiu igua lm en te  a recom endagao de que as 

aguas tinham  que s e r tra ta d a s .77

75R elatorio  M unicipa l de 1933.

76R elatorio  M unicipa l de 1941 -  carta  do E ngenheiro N orberto  Lacerda 

descrevendo  o andam en to  da am pliagao do cais.

77R elatorios  M un icipa is de 1921, 1922 e 1923.
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No com ego de 1922 o engenhe iro  S atu rn ino  de Britto 

en tregou ao Intendente  M ansueto Bernard i o p ro je to de um 

s is tem a  de saneam ento  basico  para Sao Leopo ldo  d iv id ido  em 

tres partes: captagao e tra tam en to  da agua; d istribu igao da agua 

potavel e criagao de um a rede de esgoto  cloacal. O pro jeto inclufa 

o orgam ento de cada e tapa do s istem a e os va lo res  ap resentados 

eram  extrem am en te  a ltos para os cofres  do m unic ip io . In ic iou-se 

en tao  o traba lho  de ob tengao dos recursos  necessarios para a 

execugao das obras. A  In tendenc ia  co locou a venda titu los  

publicos, abriu licitagao para a com pra do m aterial e contra iu  um 

em pres tim o  de 300:000$000 com  ju ro s  de 10% ao ano com  a 

casa bancaria  Jorge P feiffer, com  sede em Porto A legre. Esses 

num eros ind icam  o esforgo do pode r m unicipa l e as lim itagoes da 

sua rece ita  d ian te  do alto custo da obra que a inda estava na sua 

fase  inicial -  a captagao, o a rm azenam ento  e o tra tam en to  da 

agua do rio dos S in o s .78

Em m aio de 1926 in ic iou -se em ca ra te r experim enta l o 

fo rnec im en to  da agua cap tada e tra tada pela usina, in ic ia lm ente , 

874 con tribu in tes  receberam  o servigo. N aquele ano, a lem  de 

in ic ia r a rede de d istribu igao para as residencias, a In tendencia 

M unicipa l p rovidenc iou  a insta lagao de “ 10 hydrantes  para a tender 

o servigo de extingao de incend ios  e de irrigagao das ruas .” 79A 

inaugu ragao ofic ia l da H idrau lica  fo i em  dezem bro  de 1926 e no 

R elatorio  M unicipa l daque le  ano fo i reg istrada um a receita  de 42: 

869$179 ge rados pe lo servigo de fo rnec im en to  de agua potavel. 

Nos anos segu in tes o va lo r ge rado po r esse servigo cresceu 

rap idam en te  e to rnou -se  a quarta  principa l fon te  de renda para os 

cofres  m unic ipa ls .80 O aperfe igoam en to  dos servigos foi

780  tra tam en to  p rev is to  para a agua da h idrau lica segu ia  proced im en tos 

sem elhan tes aos atua is: uso de  um  coagu lan te  para fac ilita r a filtragem  (o su lfa to  

de a lum in io ), o uso de cal para am en iza r a ac idez p rovocada pelo su lfa to  de 

a lum tnio, a filtragem  em tanques de areia e a es terilizagao com  o uso do cloro. 

Os prim e iros  equ ipam en tos  de tra tam en to  foram  im portados  da em presa W ald 

Lehm ann de Berlim .

79R elatorio M unicipa l de 1926.

80No deco rre r dos anos 20, as princ ipa ls fon tes de renda da adm in istragao 

m unicipa l foram  as segu in tes: Renda da Luz e Forga (sem pre em  prim eiro  lugar); 

im posto  de “ Industrias e P ro fissoes” ; im posto de “V iagao Rural e U rbana” e
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perseguido  e em  1936 fo i inaugurado, ju n to  a H idraulica, um 

Labora torio  para contro le  da qua lidade  da agua.

A s  fon tes  docum en ta is  ev idenciam  que a H idrau lica  

M unicipa l surg iu com o um a grande ob ra  de engenharia  san ita ria  e 

que fo i g radua lm en te  sendo am pliada e adaptada para a tende r a 

c rescente dem anda do m un ic ip io  po r agua potavel. Essas 

m esm as fon tes  reg istram  a opgao do pode r publico em  concen tra r 

seus recursos  na H idrau lica  e na d istribu igao de agua potavel, 

p ro te lando a cons trugao do servigo de esgoto.

A s repetidas  re iv ind icagoes do Dr. W olffenbu tte l em  favo r 

da construgao da rede de esgotos que havia s ido  prev is ta no 

pro je to  de saneam en to  de 1922, apesa r de partirem  de um a das 

m ais express ivas au toridades m unic ipa is, perm aneceram  sem  

a tend im en to  du ran te  m ais de dez anos e foi som en te  no fina l da 

decada 30 que o in tendente T heodom iro  Porto da Fonseca 

so lic itou  aux llio  da S ecre taria  Estadual de O bras  Publicas para a 

e laboragao de um  orgam ento e abriu licitagao para a execugao 

das obras.

A  prim eira  rede de esgo to  cons tru ida  pela adm in istragao 

m unicipa l de Sao Leopo ldo  fo i um a obra com plexa para os 

padroes  san ita rios da epoca. Ela inclu la , a lem  de um a rede de 

17.543 m etros de canos  co le tores de d iversos  d iam e tros e 1.583 

“ ram ais do m ic ilia res” , um con jun to  de pogos e bom bas que 

pe rm itiam  a e levagao da agua ate a “Estagao de R eca lque ” 

cons tru ida  a 5 m etros acim a nivel do rio dos S inos, nessa 

“E stagao” o esgoto  da c idade era filtrad o  e subm etido  ao processo 

de sed im en tagao em  tanques de decantagao, postedorm ente , o 

m ateria l so lido  depos itado  no fundo  dos tanques era rem ovido  e 

as aguas filtradas  langadas no A rro io  dos C urtum es que c ruzava a 

c idade levando para o rio dos S inos um a parte do esgoto gerado 

na area centra l de Sao Leopoldo.

C om p lexa do ponto de v ista tecn ico  e p lane jada para ev ita r 

o re fluxo do esgoto  em  ocasioes de enchen tes  do rio dos S inos, a

“ im posto  por gado aba tido ” . Nos anos fina is da decada de 20 o “ im posto por 

gado aba tido ” sofreu um rap ido  dec lin io  (fato provave lm en te  ligado a 

em anc ipagao de Novo H am burgo) e a renda ge rada  pela h idrau lica ganhou 

exp ressiva  im portanc ia  no con jun to  geral das  rece itas de Sao Leopoldo.
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antiga rede de esgotos custou aos cofres publicos 2.394: 463$100  

(um  va lo r que excedeu  em  30%  o orgam ento fe ito  pela S ecre taria  

Estadual de O bras  Publicas). A  obra foi toda paga com  

em prestim os con tra idos  pelo m un ic ip io  e depo is de conc lu ida , 

passou a ge ra r um novo im posto para o m un ic ip io  que pode pagar 

as parce las  do em pres tim o  com  a propria  renda gerada pelo 

“Servigo de E sgo to” .

C om parado com  o quadro  san ita rio  de ou tras  c idades  do 

V a le  dos S inos  no fina l dos anos 60, a s ituagao de Sao Leopo ldo  

era m ais favo rave l pela extensao da sua rede e pela usina de 

tra tam en to  de esgoto  que possu ia, m as essa s ituagao nao 

co locava a c idade im une ao prob lem a da po luigao h id rica  que 

a ting ia o rio dos S inos e os seus a fluentes . O s dados produzidos 

na epoca evidenc iavam  a preca riedade  da estru tu ra  san itaria  de 

toda a regiao, tan to  na sua parte dom estica , quanto  na sua parte 

in d u s tr ia l.81

O descaso pelo servigo de esgoto , com  o tem po, trouxe  um 

pre ju izo  enorm e  para a c idade, pois aliaclo a po lu igao provocada 

pelas a tiv idades  industria is, in tens ificou  a degradagao do rio do 

dos S inos.

A s  dem andas d ire tam ente  ligadas  as condigoes de 

sa lub ridade  som am -se  as dem andas por m obilidade. Q uando a 

V ila  de Sao Leopo ldo  foi e levada a cond igao de c idade, em  1864, 

o seu te rrito rio  estend ia -se  dos cam pos de V iam ao  ate a encos ta  

da Serra, ab rangendo boa parte da a tua l reg iao  m e tropo litana  de 

Porto A legre. O s istem a cartogra fico  da epoca a inda era precario  

e apesa r da exis tenc ia de a lguns m apas da tados  do secu lo  XIX, 

nao podem os de fin ir o tam anho  real que o m un ic ip io  possu ia, 

m as, cons ide rando  os d is tritos em anc ipados ao  longo da historia 

de Sao Leopo ldo, podem os a firm ar que as a tua is c idades de Novo 

H am burgo, C am po Bom, S ap iranga, S apucaia do Sul, Esteio, Dois

81 Na decada de 1960 um a equ ipe  de tecn icos  a lem aes esteve na regiao 

desenvo lvendo estudos  sobre a bacia. O ob je tivo era a e laboragao de um projeto  

para con tengao das  che ias  do rio dos Sinos. A  parte  relativa a Sao Leopo ldo foi 

executada e reso lveu os p rob lem as de enchen tes  da cidade, em bora tenha 

a lte rado  s ign ifica tivam en te  a pa isagem  nas m argens do  rio e afe tado, 

consequentem ente  a re lagao da populagao com  o rriesm o.
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Irm aos, Estancia V e lha  e Ivoti surg iram  da fragm en tagao  do an tigo 

te rrito rio  de Sao Leopo ldo. Foi neste espago geogra fico  de lim ites 

am plos  e im prec isos  que o poder pub lico  m unic ipa l fez  da 

cons trugao e conservagao de es tradas  a sua prio ridade e d iscu tiu  

com  v igo r as m elhores opgoes de tragado, os cus tos e os 

bene fic ios  da rede de es tradas  que gradua lm en te  fo i ganhando 

form a.

A  im portanc ia da ligagao entre  as co lon ias  a lem as e Porto 

A legre  c resceu rap idam en te  e contribu iu  para a construgao da 

fe rrov ia  en tre  Sao Leopo ldo  e a cap ita l da P rov inc ia . Em 1874 a 

estagao fe rrov ia ria  de Sao Leopo ldo  fo i inaugu rada  e do is anos 

depo is a fe rrov ia  ja  havia c ruzado o rio dos S inos e a lcangado o 2° 

D istrito  e sua exis tenc ia fo i o m otivo de d ive rsas  m udangas no 

fluxo  com ercia l e popu laciona l da c idade. No fina l do  secu lo  X IX , o 

transpo rte  fluv ia l pe lo rio dos S inos  estava em  de c lin io  e o 2° 

D istrito, que hoje co rresponde ao m un ic ip io  de Novo H am burgo, 

c resc ia  rap idam en te  benefic iado pela cond igao de ser o ponto fina l 

da linha fe rrov ia ria  e, consequentem en te , ponto de em barque e 

desem barque de m ercadorias  que eram  com erc ia lizadas  entre  a 

populagao das co lon ias  a lem as e os habitan tes de Porto A legre.

No com ego do secu lo  X X  a adm in istragao publica 

m unic ipa l es tava d ian te  de um a dupla  tarefa : m an te r em 

condigoes de uso as an tigas  p icadas, rede de cam inhos m ontada 

com  a co lon izagao, que se m u ltip licavam  no in te rio r da c idade, o 

que inclu ia  a construgao e m anutengao das pontes e pontilhoes, e 

ao m esm o tem po  am p lia r e qu a lifica r a rede de es tradas  fo rm ada 

em  to rno  da linha fe rrov ia ria . A s duas tare fas, apesa r de d istintas, 

eram  ind ispensave is para o c resc im en to  econom ico da c idade. A  

zona rural ja  nao produzia toda a riqueza de ou tros  tem pos, m as 

fornec ia , alem  do a lim ento , boa parte da m a teria -p rim a que as 

o fic inas e industrias do m un ic ip io  benefic iavam , e essas, po r sua 

vez, usavam  a es trada  de fe rro  para abas tece r o com erc io  de 

Porto A legre  e ad qu irir p rodu tos  da cap ita l.

S ign ifica tivo  fo i o inves tim en to  rea lizado nas estradas. As 

fon tes  docum enta is  re fe ren tes a decada de 20 com provam  que a 

m aior parte da rece ita  do m un ic ip io  era ap licada nas estradas e 

reg istram  o em penho das au toridades  m unic ipa ls em  ob ter a
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cooperagao do governo estadual para am p lia r e qu a lifica r a rede 

de es tradas  da c idade. S egundo o R elatorio  M unicipa l de 1928, 

Sao Leopo ldo  possu ia  naque le ano 427 km de “es tradas  de 

rodagem ” , sendo 4 de las in te rm unic ipa is, 82 7 m unic ipa is 83 e 13 

“es tradas  v ic ina is ” . Pela sua extensao, largura e im portancia  

econom ica , a es trada S apuca ia  -  C anoas contou com  a parceria  

en tre  o m un ic ip io  e o governo estadual na sua construgao. 

S ituagao d ife ren te  ocorreu na cons trugao da “fa ixa  de c im e n to ” 

ligando o Sao Leopo ldo  a Porto A legre, essa estrada fo i in iciada 

em jan e iro  de 1933 e se d ife renciou  das ou tras  pela sua d im ensao  

e p rincipa lm ente , pe lo uso do c im en to  na sua pavim entagao. 

Q uando os traba lhos  fo ram  in ic iados havia a expec ta tiva de 

co laboragao do gove rno  estadual, m as o m un ic ip io  acabou 

assum indo os a ltos custos da execugao da obra.84 Para ob te r os 

recursos  necessarios, a adm in istragao publica contra iu  

em pres tim os, criou urn im posto para os te rrenos  pe rcorridos  pela 

estrada e institu iu urn pedag io  ge rando con flitos com  o governo 

estadual que conside rava o pedag io  inconstituc iona l. 85 C onclu ida  

em  1934 com  um a extensao de 27 km e um a largura de 4 ,20 m a 

“fa ixa  de c im en to ” to rnou -se  a m ais im portan te  via de 

com unicagao entre  Sao Leopo ldo  e Porto A legre, d im inu indo  a 

dependencia  da fe rrov ia  e con tribu indo exp ress ivam en te  para

82As 4 “estradas in te rm un ic ipa is ” partiam  da sede de Sao Leopo ldo  para 

as segu in tes  localidades: P res idente  Lucenai, Portao, Novo H am burgo e 

Taquara.

83As 7 “estradas  m un ic ipa is” ligavam  a sede da c idade aos segu in tes 

pontos do seu te rrito rio : (1) Lom ba G rande, (2) Sapyranga, (3) Passo da 

C apivara, (4) Herval, (5) C arioca, (6) P icada Cafe, (7) Dois Irm aos.

840  va lo r da obra com prom etia  m ais da m etade da rece ita  da Prefeitura. 

Em 1935 a receita m un icipa l foi de 8 .943:730$200 e o va lo r do 

em prestim o ob tido  para a execugao da “faixa de c im en to ” fo i de 

5 .600:000$000 . R e latorio  M unicipa l de 1935.
85

As d iscussoes  entre  o m un ic ip io  e o Estadlo p ro longa ram -se nos anos 

segu in tes  e m o tivaram  agoes jud ic ia is  de em presas  de transporte  

in te ressadas na suspensao  do pedagio. Em 1938, no gove rno do 

G eneral D a ltro  F ilho, o Estado assum iu de fin itivam ente  a 

responsab ilidade pela estrada.
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ace le ra r a urban izagao dos d is tritos  da node da c idade, em 

especia l as areas de S apuca ia e Esteio.

A  im portanc ia das estradas para Sao Leopo ldo  estava 

d ire tam ente  ligada ao desenvo lv im ento  econom ico  da c idade que 

nas prim e iras decadas do secu lo  X X  to rnou -se  o segundo  m aior 

cen tra  industria l do R io G rande do Sul. O c resc im ento  da a tiv idade 

industria l fo i incentivado pelo governo m unicipa l, in ic ia lm ente 

a traves da cons trugao das estradas e da geragao e d istribu igao de 

energ ia e le trica  e, posterio rm ente, a traves da criagao do D istrito 

Industria l da Sao Borja.

O s prim e iras investim en tos do m unicfp io  na produgao e 

d istribu igao de energ ia  e le trica  fo ram  usados na construgao de 

um a usina h id roe le trica de 200 HP de po tencias nas casca tas  da 

P icada 48. A  usina entrou em  func ionam en to  em  1913 e a sua 

ene rg ia  pode ser usada nas industrias e m a tadou ros  ex istentes na 

c idade e na ilum inagao publica de a lgum as areas do m unicfp io.

A  construgao da U sina da P icada 48 co locou Sao Leopo ldo 

na cond igao de p ione iro  no uso da ,agua para a geragao de 

energ ia  e le trica  e con tribu i exp ress ivam en te  para o crescim ento  

da indus tria  local. A  preocupagao da P refe itura  em  ga ran tir o 

abas tec im ento  da c rescente dem anda industria l exig ia 

investim en tos  con tfnuos  na m anutengao na rede que inclufa, alem  

dos postes e dos fios, urn con jun to  de trans fo rm adores  e 

ge radores que adaptavam  a corren te  de energ ia gerada na usina 

para a necess idade das indus trias con tem p ladas pelo servigo.

A s fon tes  docum en ta is  ind icam  que o poder publico 

m unicipa l fe z  do im posto  de Luz e Forga a sua principa l fon te  de 

renda nas tres  prim e iras decadas do secu lo  X X  e com  esse 

im posto  ela cobriu os gastos da m anutengao da rede e pode 

a tende r ou tras  dem andas do m un icfp io .86 No R elatorio  M unicipa l 

de 1920 o In tendente M ansueto Bernard i exp ressou sua 

observagao sobre a m udanga no perfil econom ico  da c idade: “Sao

86Nos R e la torios  M un icipa ls consu ltados  o balango finance iro  da Segao 

de Luz e Forga sem pre foi favorave l e poucas vezes os investim entos 

excederam  30%  da arrecadagao.
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Leopo ldo  esta perdendo seu ca ra te r pu ram ente ag rico la , 

passando a ser um  centra  industria l de prim eira  o rdem .”

No p iano econom ico  a c idade es tava de fin itivam en te  ligada 

ao se to r industria l e, no p iano dem ogra fico , essa ligagao 

con tribu ia  para o express ivo c resc im en to  da populagao: em  1890 

o m un ic ip io  contava com  23.042 hab itan tes, em  1920 a populagao 

havia trip licado a ting indo o num ero de 47.501 hab itan tes que 

faz iam  de Sao Leopo ldo  a segunda  m a io r densidade  dem ogra fica  

do estado, com  37,7 habitan tes po r Km 2. D iante das in tensas 

m udangas econom icas  e dem ogra ficas do com ego do secu lo  

passado, o pode r pub lico  m unic ipa l concentrou  seus esforgos para 

fo rta le ce r e am p lia r o em ergente  se to r industria l, de onde proced ia 

a m a io r parte da sua receita.

C ien te  das lim itagoes da ene rg ia  ge rada pela U sina da 

P icada 48, em  1921 a In tendenc ia  encam inhou um pro jeto para 

con s tru ir um a usina com  1.700 HP de po tencias nas quedas da 

Toca e do Passo do Inferno, nas m argens do rio Santa Cruz, no 

m un ic ip io  de Sao F ranc isco de Paula. Os es tudos in iciais 

prenunc iavam  que a obra seria  extrem am en te  com plexa e custosa 

aos cofres  do m unic ip io , que negoc iou um a sociedade  com  a 

P refe itura  de T aqua ra  aco rdando  a d iv isao  dos gastos  e da 

energ ia  gerada pela fu tu ra  usina. C on form e o Edital, os loca is 

benefic iados  pela energ ia da fu tura  usina seriam  os segu intes: no 

m un ic ip io  de T aqua ra  a rede e le trica  deveria  passar po r G ram ado, 

Sander, M undo Novo, Igrejinha, Parobe e C am po V icente; no 

m un ic ip io  de Sao Leopo ldo  a rede seria  estend ida para Nova 

Palm eira, A m ara l R ibeiro, Sap iranga, C am po Bom , H am burgo 

Velho, N ovo H am burgo e Lom ba G rande.

C om  o cance lam en to  da parceria  fe ita  com  a P refe itura  de 

Taqua ra  o m un ic ip io  de Sao Leopo ldo  fo i forgado a conc lu ir as 

obras com  seus proprios  recursos. A s lim itagoes finance iras  da 

P refe itura , o d ific il acesso ao local e a propria  com plex idade 

tecn ica  da obra pro longaram  os traba lhos alem  do tem po previsto  

e fizeram  da U sina da Toca o m a io r investim en to  que o m unic ip io  

de Sao Leopo ldo  ja  havia fe ito . Inaugurada em  25 de ju lho  1930, a 

Usina da Toca am pliou exp ress ivam en te  a o fe rta  de energ ia 

e le trica  em  Sao Leopo ldo e con tribu i para ace le ra r a
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indus tria lizagao do m unic ip io . (AXT, 1998) O em penho da 

In tendenc ia  na geragao e d istribu igao de ene rg ia  e le trica  a tend ia 

aos in te resses de em presarios, po tencia lizava um re torno para o 

m un ic ip io  na a rrecadagao de im postos e assegurava 

opo rtun idades de renda para a c rescen te  populagao de operarios 

industria is.

Um a parte express iva da ene rg ia  da Usina da P icada 48  foi 

consum ida pe lo D istrito  de Novo H am burgo que a ting iu um rapido 

c resc im ento  econom ico  e em  1927 ob teve a sua em ancipagao. A 

perda deste  d istrito, apesa r de ge ra r p rotes tos  das au toridades  

leopo ldenses , nao inte rrom peu o p rocesso de industria lizagao da 

c idade.

No deco rre r dos anos 40, 50 e 60 as novas industrias que 

surg iram  na c idade ins ta la ram -se, na sua m a io r parte, ao longo da 

B R -116 nos an tigos  d is tritos de S apuca ia  e Esteio, ou no in terior 

da c idade, nos an tigos  d is tritos de C am po  Bom  e Estancia Velha. 

N esse m esm o periodo  oco rreu  um processo de em ancipagao que 

fragm en tou  o te rrito rio  da c idade e o parque industria l que Sao 

Leopo ldo  constru iu  ao longo de decadas passou a pe rtence r aos 

novos m unic ip ios . A  redugao do te rrito rio  e a perda parcial de 

indus trias e hab itan tes que an tes con tribu iam  para a receita 

m unicipa l agravou a necessidade de agoes do pode r publico  em 

favo r da recupe ragao econom ica da c idade.

No m odelo econom ico  desenvo lv im entis ta  im p lan tado pelo 

R eg im e M ilitar a pa rtir de 1964 a exp ressao “c resc im ento  

econom ico ” era s inonim o de indus tria lizagao e a atragao de 

em presas  para a c idade co locava-se  com o responsab ilidade da 

adm in istragao m unicipa l. A  d iscussao  sob re  a criagao de um 

d is trito  industria l em  Sao Leopo ldo  acabou ge rando fo rte  conflito  e 

po tencia lizando a percepgao m ais c lara sobre os p rob lem as que o 

im pera tivo  da log ica econom ica aca rre tava  para todos. A  

P refe itura  m an ifes tou seu in te resse no uso das te rras do antigo 

H orto F loresta l da V iagao Ferrea num a inic ia tiva  que recebeu o 

apoio  do se to r em presaria l da c idade, m as ge rou p rotes tos  de 

lideres  am b ien ta lis tas com o Luiz H enrique R oess le r e Baldui'no 

R am bo que de fend iam  a preservagao e a conservagao da area. .
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R oess le r levou o assun to  para a im prensa posic ionando -se  

a favo r da preservagao da m ata de euca lip tos ex isten te  no antigo 

H orto e a le rtando as au toridades  publicas  para a necessidade  de 

p ropo rc ionar lazer e con ta to  com  a na tureza para a crescente 

populagao do V a le  dos S inos. C ritico  dos exage ros  da expansao 

urbana, que no seu en tend im en to  provocava nas pessoas um 

a fas tam ento  do lo roso  e traum atico  do convfv io  com  a na tureza e 

ao m esm o tem po  ace le rava a destru igao dos am bien tes  natura is, 

de ixou reg istrado:

“ D evem os reconhece r que, se qu iserm os sobreviver, 

te rem os que nos m ante r proxiimos a natureza. No claro 

reconhec im en to des ta  necess idade, ja  esta ra iando a aurora 

no esp irito  dos responsaveis. M as tam bem  os proprie taries 

de m ato deve riam  des is tir da sua destru igao, e o 

re florestam en to  das areas nuas nao deveria  fica r para tras 

quando se tra ta da hum an idade, da sua saude, da sua 

v ida .” 87

O destino  do H orto fo i decid ido  pe lo gove rno  estadual que 

se posic ionou a favo r da preservagao da area e prov idenciou  nela 

a insta lagao do atual Parque Z oo log ico  de S apuca ia  do Sul. No 

jogo  de in te resses entre os que de fendiam  a transform agao da 

area do H orto F loresta l em  um  parque de preservagao am b ien ta l e 

de laze r e os que dese javam  o seu uso para a expansao da zona 

urbana hab itac iona l e industria l, preva leceu a von tade  do prim eiro  

grupo. M as o receio de que os de rro tados pudessem  reag ir 

estim ulava o es tado de v ig ilanc ia  con tra  os "in im igos da natureza". 

No tex to  Querem aniquilar o Parque Zoologico, R oessler 

convocou “as en tidades  cu ltu ra is, os partidos po liticos  com  

in teresses conservadores , as au toridades  educac iona is  e todos 

aque les que se es forgaram  para consegu ir a institu igao do Parque

87R O ESSLER , H enrique Lu iz O Horto F loresta l de Sao Leopoldo. In:

_____ . O R io  G r a n d e  d o  S u l  e  a  E c o lo g ia .  C r o n i c a s  E s c o l h i d a s  d e  u m

n a t u r a l i s t a  c o n t e m p o r a n e o .  Porto A legre: M artins Livreiro, 1986, p. 206 - 

209.
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Z oo log ico ” para que pe rm anecessem  m obilizados, un idos e 

v ig ilan tes d ian te  do risco de um a reagao do se to r in d u s tr ia l.88 89

C om  a em ancipagao do an tigo  d is trito  de Sapuca ia, 

oco rrida  em  1961, a area do antigo  H orto foi d iv id ida  en tre  os dois
• '  • RQ

m um cipios.

No de co rre r dos anos de 1970, Sao Leopo ldo  passou a 

es tuda r ou tras  poss ib ilidades  para im plantagao de seu d istrito 

industria l. A  area  esco lh ida  e posterio rm en te  trans fo rm ada  pela 

im p lan tagao de industria ls que fo ram  a tra ldas  para a c idade, 

com egou a ser povoada a inda no secu lo  XVIII e apesa r de possu ir 

o nom e de Fazenda Sao Borja, ela inclu la  d ive rsas  propriedades 

rura is e os seus lim ites nunca fo ram  de fin idos com  exatidao. 

(VELH O , 1995, p. 177) Inseridas dentro  do te rrito rio  do 1° D istrito 

de Sao Leopo ldo, na parte sudeste  do m unici'p io, em  1912 as 

te rras da antiga Fazenda Sao Borja fo ram  cortadas por um a linha 

fe rrov ia ria  que ligava o M orro do Paula ao cen tra  da c idade, essa 

linha fe rrov ia ria  fo i constru ida  pelo C orone l Joao C orrea Ferre ira 

da S ilva para fac ilita r o transpo rte  das pedras que estava sendo 

extra fdas  do M orro. A lem  da extragao de pedras, nas prim eiras 

decadas do secu lo  X X  ja  ex is tiam  nas terras da Fazenda Sao 

Borja d iversas  a ta fonas que benefic iavam  a fa rinha  de m andioca 

da reg iao  e um m a tadouro que orig inou o an tigo F rigorifico  Rost. 

(PETR Y, 1923) Essas a tiv idades  econom icas , apesa r de 

im portantes  para o sus ten to  das fam ilias  envo lv idas, nao 

ocupavam  a to ta lidade  das te rras que em  1942 fo ram  inclui'das no 

Plano de Expansao e Remodelagao da cidade de Sao Leopoldo.

Em 1972 o P refe ito  O lim p io  A lb rech t contra tou a em presa 

G eom apa Fotogom etria  Ltda para rea liza r es tudos e ap on ta r as 

poss ib lidades  de ap rove itam ento  econom ico  das te rras  da 

Fazenda Sao Borja. Os es tudos ind icaram  um bom  potencia l para

88R O ESSLER , H enrique Luiz. Q uerem  an iqu ila r o Parque Z oo log ico . In :_____ . O

R io  G r a n d e  d o  S u l e a  E c o lo g ia . C ro n ic a s  E s c o lh id a s  d e  u m  n a tu r a lis ta  

c o n te m p o ra n e o . Porto A legre: M artins  L ivreiro , 1986, p. 209-210.

89A  parte  que pertence a Sao Leopo ldo fo i repassada ao m unici'p io pelo Decreto 

Estadual n°. 23 249 de 1974, a tua lm ente , essa area integra o S istem a Estadual 

de U n idades de C onservagao e possui o nom e de Reserva F loresta l Padre 

B a ldu ino  Ram bo.
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o ap rove itam en to  da area e de fin iram  com o priorita ria  a criagao de 

um a aven ida ligando o cen tra  da c idade ao M orro do Paula. O 

sucesso das negociagoes com  em presas  in te ressadas em  se 

ins ta la r na area esco lh ida  ace le rou  os traba lhos de im plantagao 

da Z ona Industria l e d ive rsas p ropriedades fo ram  dec la radas  de 

u tilidade publica para fins de desapropriagao pela adm in istragao 

m unicipa l. Para cada prop riedade  desap ropriada fo i em itido  urn 

D ecreto, seguido  de urn con tra to  de com pra e venda firm ado  entre 

a P refe itu ra  e o an tigo  proprie ta rio . Com  esses p roced im en tos 

ju rid ico s  e adm in istra tivos , ao fina l do  m anda to  do P refe ito  

O lim p io , encerrado  em  1972, a m a io r parte do  das te rras  da Zona 

Industria l da S ao Borja ja  pertencia  ao  m un ic ip io  que usou essas 

te rras com o a tra tivo  para a insta lagao de novas em presas. Nos 

anos de 1973 e 1974, na gestao  do P refe ito  H en rique Prieto, a 

P refe itura  prov idenc iou  d iversas obras  nas te rras adquiridas, 

com o insta lagao da rede de agua e esgoto , pavim entagao e 

ca lgam ento da A ven ida  Sao Borja, dem arcagao dos te rrenos  e 

servigos de te rrap lanagem  e negoc iou a insta lagao de  novas 

em presas  na Zona In d u s tr ia l.90

Em 1975, tres  anos depois do com ego da im plantagao da 

Zona Industria l da Sao Borja, nove indus trias estavam  insta ladas  

ou conc lu indo suas insta lagoes no local. C om  esse resu ltado, o 

pode r pub lico  ga rantia a am pliagao das rece itas  m un ic ipa is e 

p rovocava um a fo rte  m udanga na pa isagem  da c idade que 

naque la parte a inda possuia  e lem en tos  tip icam en te  rurais.

A  m ontagem  de servigos urbanos, bem  com o sua 

am pliagao e ape rfe igoam en to  a inda na prim e ira  m e tade do secu lo 

XX, conso lida ram  na reg iao  do va le  dos S inos, em  grande parte 

do pe riodo aqui des tacado  sed iada por Sao Leopo ldo, o 

d inam ism o  caracte ris tico  das areas de expansao urbana e 

industria l.

90
A  partic ipagao de um a com itiva  rep resentando Sao Leopo ldo  na Feira 

In te rnaciona l de B ruxelas em 1973 fo i im portan te  para a atragao de 

em presas  europeias . Essa com itiva fo i fo rm ada pelo P refe ito H enrique 

Prieto, pelo p res idente  da A ssociagao de C om ercio  e Industrias (AC IS ) e 

por d iversos em presarios  da cidade.
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O aum en to  popu lac iona l ve rificado  em  T e res ina  entre  as 

decadas de 1960 e 1980 teve com o principa l fa to r o exodo rural, 

ou seja, a m aioria  da populagao que resid ia na cap ita l tinha suas 

origens  no cam po. Para o geogra fo  A nton io  C ardoso Faganha, “a 

c idade so pode se r pensada na sua articu lagao com  o cam po .”93 

Essa re lagao ja  fo i ob jeto de ana lise  de a lguns estud iosos, com o 

R aym ond W illiam s, que a firm a haver um a re lagao in tensa en tre  o 

cam po e a c idade .94 N esse sentido, as sem elhangas estao nas 

a tiv idades  desem penhadas pe los m igrantes na c idade, nas fo rm as 

de ap rop riagao dos espagos, nos tipos  de sociab ilidade e nas 

v ivenc ias . Em reg ioes  perife ricas, m esm o de grandes centros  

urbanos, e poss ive l no tar habitos  e costum es in te rioranos: criar 

an im ais, com o ga linhas, porcos; cu ltiva r horta ligas e a te  m esm o 

rogas nos qu inta is, sen ta r nas ca lgadas; p reservar os habitos 

a lim entares , dentre  ou tros. N ota-se, assim , que ha um a d iv isao 

tenue en tre  o cam po  e a c idade. H ab itos com o

S entar-se a porta da rua ou no terre iro , depois do 

jan ta r, ao ano itecer, era hab ito  com um  de boa parte  da 

populagao te resinense. M em bros de um a m esm a fam flia  

e a lguns  v iz inhos de le itavam -se  em conve rsas am istosas 

sobre o d ia-a-d ia, a v ida dos  outros e a rotina da c idade, 

sendo que em  a lgum as res idencias com  ilum inagao 

su fic ien te  fo rm avam -se  m esas de jo go s  de bara lho .95

Todav ia  hab itos com o esse estavam  passando por 

m udangas, p rovocados po r novidades com o a TV, que 

ressign ificava a lgum as p raticas  cotid ianas. S egundo Sarn ia de 

Brito C ardoso V ern ieri, “a populagao de ixava de lado as conversas

93 FAQ ANHA, A n ton io  C ardoso. C idade e cu ltura. In: SAN TA N A , 

R a im undo N onato M onteiro. (Org.). A pon tam en tos  para a h istoria  cu ltural 

do P iaui. Teres ina : FU N D API, 2003. p.79.

94 W ILLIA M S , R aym ond. O cam po e a c idade: na h istoria  e na lite ratura. 

Sao Paulo: C om panh ia  das Letras, 1989.

95 SA  FILHO , Berna rdo P e re ira  de. A  c idade do ano itece r ao rom per da 

aurora. In: LIM A, A nton ia  Jesu ita  de. (O rg.). C i d a d e s  b r a s i l e i r a s :  a tores, 

processos e ges tao  publica. Be lo H orizonte: A u ten tica , 2007. p. 29-30.
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nas ca lgadas e se reun ia com  a fam ilia  para ver te lev isao. 

N otic ias , d ivertim en tos, en tre ten im ento , a te lev isao  s ign ificava 

m uito  em  um a c idade que contava com  pouco laze r.”96 A p esa r de 

a inda se r urn apa re lho caro e acessive l a urn pub lico  se leto, nao 

de ixava de ser ap rop riado  pe los setores m ais popu la res, que 

crivam  estra teg ias de acesso  a esse invento, fosse  pelo 

“te le v iz inho ” , ou seja, con tava -se  com  a gentileza e hum or de 

v iz inhos para ass is tirem  a program agao, fosse  d irig indo -se  as 

pragas publicas, onde era com um  a presenga do apare lho.

A s  m udangas pe rpassavam  os hab itos e in terferiam  nas 

sociab ilidades  tam bem , ao passo em  que “as te lenove las  

com egavam  a faze r sucesso, a in teg ra r o d ia-a-d ia  da populagao, 

a d ita r m oda, a m odifica r costum es e a linguagem , pois todos  

queriam  iden tificar-se  com  os artistas. O s va lo res  m udaram ."97 

O ton Lustosa a firm a que a te lev isao  m udou a m ane ira  de v iver 

dos p iau ienses  nas tres u ltim as decadas do secu lo  XX, 

dem onstrando  quao im pactan te  foi a presenga desse apare lho  em  

suas vidas. “V e lhos  costum es em inen tem en te  p iau ienses caem  

em  desusos, ao passo que novos costum es, fru tos  de um a cu ltu ra  

g loba lizada, vao ganhando espago em  nosso m e io .”98 A  decada 

de setenta em erge  com o um pe riodo  fo rtu ito  de m udangas, 

trans fo rm ando  as v ivencias, os habitos  e as sociab ilidades  dos 

c itad inos que aos poucos vao inco rpo ra rido  ta is m udangas em  seu 

d ia-a-d ia.

Ha um  en tre lagam ento de tem pora lidades  e costum es. 

N esse sentido, os hab itos adqu iridos na c idade sao inco rpo rados  

aos ja  ex is ten tes  e as praticas soc iocu ltu ra is  estabe lecem  

con tinu idades p rinc ipa lm ente  em  re lagao a com portam en tos  

trad ic ionais, que dao identidade a um grupo. Sao praticas, m odos 

de faze r que constituem  experienc ias  d ive rsas  que envo lvem  o

96 VE R N IE R I, S am ia  de B rito C ardoso. H i s t d r i a  d a  p r o p a g a n d a  e  d a  

p u b l i c i d a d e  n o  P i a u i .  Teres ina : Ali'nea Publicagoes Editora, 2005. p. 35.

97 Idem , p. 35.

98 LU STO SA , O ton. Im pacto dos m eios e le tron icos na cultura p iau iense. 

In: S A N TA N A , R a im undo N onato de. (Oirg.). A p o n t a m e n t o s  p a r a  a  

h is t d r ia  c u l t u r a l  d o  P i a u i .  T eres ina : FU N D API, 2003. p. 321.
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passado e o presente. P or ou tro  lado, p rinc ipa lm ente  para os 

m igrantes que passam  po r “urn con tex to  de trans fo rm agoes 

in tensas, as nov idades nem  sem pre  derrubam , da no ite  para o 

dia, as praticas  socia is, com o as praticas  cu linarias, a lim enta res  e 

de soc iab ilidades ; ha pe rm anencias ; ocorrem  sob repos igoes  de 

pe rcepgoes de m undo e de va lo res .”99 O senho r D urva l V enanc io  

da S ilva a firm a que

A inda hoje, a m inha com ida, a m aioria  e de com er 

grosse iro  do interior, a questao , eu gosto  do cuscuz no 

fe ijao, eu gos to  do fe ijao  com  farinha, eu gosto do fe ijao 

a ferventado, pra com er num a vazia, eu acho m uito  bom, 

nao sei se a senhora conhece aquele m uncunsar? Eu 

gos to  daque la  com ida, m inhas com idas e tudo desse 

je ito . Eu acho que por isso e que eu tenho  a idade que 

eu tenho  e sou um a pessoa que a inda hoje traba lho  por 

causa da m inha a lim entagao. Eu gosto m uito  de com er 

esse de com er pesado, g rosso, grosse iro : e fe ijao , e 

cuscuz  com  fe ijao, e fe ijao  com  farinha, e fe ijao 

m is turado  com  arroz, e fe ija o .100

P rese rva r os hab itos a lim enta res  era com um  nao so nos 

lares dos m orado res  da c idade, pois era poss ive l en con tra r nos 

cardap ios  de bares e res taurantes com idas  tip icas, m arcadam ente 

in te rio ranas  com o m ao-de-vaca, buchada, panelada, m aria isabel 

(carne seca fe ita  dentro  do arroz), pagoca, sarapate l, cuscuz, 

beiju, coa lhada, can jica  a lem  das fru tas  de estagao com o bacuri, 

buriti, ca ja e a m ais popu la r de las, o ca ju (no qual o verdade iro  

fru to  e a am endoa da castanha), as qua is eram  a base para

99 M O R AIS, Luc iana P atric ia  de. C u ltura a lim en ta r e patrim onio: 

ressign ificagoes do cotid iano. In: BO R G ES, M aria E liza L inhares. (O rg.). 

C a m p o  e  c i d a d e  n a  m o d e r n i d a d e  b r a s i l e i r a :  lite ratura, v ilas operarias, 

cu ltura a lim entar, fu tebo l, co rrespondenc ia  privada e cu ltu ra  v isua l. Belo 

H orizonte: A rgum en tum , 2008. p. 70.

100 S ILVA, D urval V enanc io  da. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  L u a n a  P a c h e c o  

F a r i a  d e  C a r v a l h o  e  R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teres ina , m ar. 2009.
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re frescos, sorve tes, doces em  ca lda ou cris ta lizados, a lem  da 

cajui'na, fe ita  a pa rtir da ca lda  do  caju.

As pragas urban izadas , as aven idas , os rios eram  destinos 

esco lh idos para m ostra r para as criangas os espagos de v ivencia 

da c idade. O s leones da m odern idade a tra lam  a cu rios idade  

daque les m igrantes: os predios, os com erc ios  e as luzes da 

c idade fasc inavam  essas  pessoas, passando a im pressao de que 

es tavam  e fe tivam ente pa rtic ipando dessa m udanga de form a 

intensa. Pau lino  a firm a que um a das praticas rea lizadas po r sua 

fam flia  era passea r pela c idade.

As co isas naque le  tem po  eram  d iferen tes, sabe o que 

a gen te  fazia? Pra voce ve r com o  as co isas m udaram , 

an tigam en te a gen te  pegava os m en inos  e ia la pra 

A ven ida Frei Serafim  pra ve r os des files  do C arnaval, ne, 

e hoje n inguem  vai m ais pra lugar nenhum , todo m undo 

ja  esta acos tum ado e tudo. Pegava os m en inos e ia la

pro aeroporto, tinha  que ir so  pros m en inos  v e re m .__

V am os pro aeroporto  ve r os aviao. A f a gen te  ia la pra 

c im a ne, pra ver os aviao  chegando ne, a gen te  ia pra 

m ostrar m esm o. A  gente ia pra aquela Praga do M arques 

pra m ostrar pros m en inos tarnbem , porque era d ife ren te  

de la do interior. V oce sabe que os hab itos da c idade e 

d iferen te , e a gen te  tern que m u dar.101

Tudo  era novidade para aque las  pessoas que passaram  

sua in fanc ia  na zona rural. O s inventos  m odernos, com o o aviao, 

m ostravam -se  com o a lgo fasc inante . Ta lvez, esses m oradores 

sen tissem  a lgo sem e lhan te  ao que os hab itan tes de Sao Paulo, na 

descrigao de N ico lau Sevcenko, sen tiram  na decada de v inte , ao 

ve r o espe tacu lo  p ropo rc ionado  pela “nova g rande  sensagao ” .102 

O s proprios  espagos da c idade eram  novidades para esses

101 M UNIZ, Pau lino  A lves. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  L u a n a  P a c h e c o  F a r ia  

d e  C a r v a l h o  e  R e g i a r t n y  L im a  M o n t e .  T eres ina , abr. 2009.

102 SE VC EN K O , N icolau. O r f e u  e x t a t ic o  n a  m e t r o p o le :  S ao Paulo: 

soc iedade e cultura nos frem en tes  anos 20. Sao Paulo: C om panh ia  das 

Letras, 1992. p. 77.
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m igrantes, inc lu indo-se  as fes tiv idades  publicas, com o o Carnava l. 

C on fo rm e Bernardo de Sa F ilho, foi du ran te  a decada de 1970 que 

o carnava l de rua to rnou -se  ainda m ais a trativo, com  a presenga 

de esco las  de sam ba, que rea lizavam  desfiles  na A ven ida  Frei 

Sera fim , “fazendo  a a leg ria  de m ilha res de fo lioes  e 

espectado res .”103

O in te lec tua l e apa ixonado  po r Te res ina A. T ito  F ilho fez 

um a descrigao do co tid iano da c idade, reservando urn luga r de 

destaque para as pragas.

Aqui tens a praga R io B ranco, o coragao com erc ia l da 

c idade. De m anha, m ulatas, m orenas, louras, casadas e 

solte iras, brotos, coroas, m atronas c ircunspectas 

praticam  o en tre-e-sa i, v is itando  as dezenas de casas  

com ercia is , ex is ten tes na praga e nas ruas v izinhas. 

Senhores s isudos, estudan tes, gen te  de todo na ipe -  

paqueram , conversam , trocam  dedos-de-p rosa e contam  

as u ltim as sem pre com  urn aum en tozinho -  o 

aum en tozinho m a led icen te .104

A p esa r do conside rave l aum en to  populac iona l, Te res ina  

a inda tinha um ar provinciano, havendo espago para fa la r da vida 

a lheia, dos escanda los ; com en ta r as dec isoes  po liticas, as 

repe rcussoes  de a tos ih'citos que chocavam  a c idade; fa la r das 

m ais quentes novidades que chegava as pragas com ercia is. Um 

espago em  espec ia l des tacou -se  no im ag inario  popular, sendo 

in titu lado ca rinhosam ente  de “rad io ca lgada ” , um ponto de 

encon tro  de am igos que se reuniam  a “no itinha ” para d iscu tir 

poh'tica, assuntos  da soc iedade, fu tebo l, acontec im entos  

cotid ianos e, de aco rdo com  D eusdeth Nunes, onde “se tesourava

103 SA  FILHO , Berna rdo Pere ira  de. O carnava l em T eres ina . In: 

EU G EN IO , Joao Kennedy. (Org.). H i s t d r i a  d e  v a r io  f e i t i o  e  c i r c u n s t a n c ia .  

Teresina : Institu to Dom  Barreto, 2001. p. 92.

104 T ITO  FILHO , A rim ate ia . T e r e s in a  m e u  a m o r .  Teres ina : C om panh ia  

Editora do P iaui, 1973. p. 47.
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tam bem  a v ida a lh e ia .”105 F icavam  na Praga Pedro II, em fren te  ao 

B ar C arnauba, o qual foi dem olido  a inda na decada de setenta , 

m as a pratica  da radio ca lgada pe rm aneceu po r m a is a lgum  

tem po. As pragas constitu i'am , assim , espagos de lazer, sob re tudo 

para os m ais jovens :

Os nam oros  era na praga da Igre ja ali da Verm elha , 

nao tinha ou tro  local de encontro  e se concentrava  ali 

na praga Pedro II, c ircu lando a praga e na praga da 

V e rm e lha  ali no nosso caso, que era m ais proxim o. [...] 

a garo tada sa ia  a li da M igue l Rosa e nos v inham os 

to m a r banho nas coroas  do Parnafba na a ltura do 

C entro  A dm in is tra tive . A li era o nosso local de 

concentragao da ga ro tad a .106

A s pragas e as coroas dos rios P arnaiba  e Poti eram  

espagos m ais dem ocra ticos , frequen tados  pe los d ive rsos  setores 

socia is. P ragas recem -re fo rm adas, com  a reas  ve rdes e fon tes 

c lim atizadas  eram  pontos de encon tros  dos m a is jovens, que 

ensa iavam  um a nova fo rm a  de re lacionam en to , com  m ais 

liberdades obse rvadas nao so nas re lagoes afe tivas, m as na 

propria  fo rm a  de se vestir, usando m ode los sem e lhan tes  aos das 

a trizes das novelas. Na fa lta  do litora l, as co roas dos rios 

to rnavam -se  exce len tes “p ra ias” para os te res inenses, 

p rinc ipa lm ente  para aque les que nao tinham  acesso aos c lubes  da 

c ida de .107 “Q uando as aguas descem , surgem  as coroas, bancos

105 N U N ES, D eusdeth. R a d i o  c a lg a d a .  Teres ina : G rafica e Editora Jun io r 

Ltda, 1995. p. 15.

106 G O N D IN H O , F rancisco de Assis  Soares. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  

L a e c io  B a r r o s  D ia s  e  R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teres ina , ju l. 2006.

107 Na decada de setenta, a c idade contava com  vin te clubes: Jockey  

C lube, la te  C lube, R iver A tle tico  C lube, P iau i Esporte C lube, AABB , 

T igrao , C lube das C lasses  P rodutoras do P iau i, C lube do M arques de 

Paranagua, C ircu lo  M ilita r de Teresina , F lam engo, C lube dos Cem , 

C lube dos Econom iarios, A R BE PI, R adio C lube, SESC , C lube dos 

C abos e So ldados, C lube dos S ub -T enen tes e S a rgen tos  da Polic ia

1 5 5



de a re ias  asperas  e alvas, que a c idade usa com o praia e onde 

em  no ites de lua se rea lizam  dangas de tam bor, dangas 

neg ras.”108 O s banhos nas coroas se to rnavam  m ais fre q iie n te s  

du ran te  os m eses m ais quentes  do ano, conhec idos  com o b-r-o- 

bro: se tem bro, ou tub ro  e novem bro , quando  as tem pera tu ras  

chegam  aos qua ren ta  graus.

O ferecem  o rio Poti e Parna iba , p rinc ipa lm en te  na 

epoca do verao, quando jus tam en te  o c lim a se torna  um 

dos prob lem as m ais angustian tes  para os hab itan tes da 

‘C idade V e rd e ’, com  um a tem pera tu ra  tao e levada que 

obriga a em igragao dos lares em busca dos recantos 

m ais um idos, que possam  a tenua r a onda quen te  e 

ressarc ir os p re ju izos  do o rgan ism o  com  a recuperagao 

do c lim a saudave l e de um am biente  onde se tenha 

opo rtun idade de recupe ra r as ene rg ias perdidas  ao longo 

de um a luta co tid iana da sem ana que f in d a .109

O fu tebo l m arcava o co tid iano da c idade e era um a das 

fo rm as de lazer de seus hab itan tes. O acanhado E stad io  de 

Futebol L indo lfo  M onte iro, pa lco de grandes partidas de fu tebo l 

em  Te res ina, teve que d iv id ir espago com  o m oderno, porem  

inacabado, E s tad io  A lberto  S ilva, o A lbertao , com  capacidade  para 

60 mil to rcedo res , inaugu rado em  1973. O s principa ls tim es da 

casa e que tinham  um a m a io r to rc ida  eram  o R iver A tle tico  C lube, 

o G alo, que riva lizava com  Esporte C lube F lam engo, e o P iauf 

E sporte  C lube, cu ja to rc ida  passou a de nom ina r de P iau izao 

V ibran te . O utros tim es tam bem  tinham  seu espago no fu tebo l de 

T eres ina, com o o C om ercia l, o Bota fogo do Piauf, o F lum inense 

E sporte  C lube, um dos tim es m ais pobres da c idade, que, porem , 

nao ficava  fo ra  do cam peonato  es tadual, m esm o que acabasse

M ilitar, a lem  dos popu lares  U niao A rtfs ticas  e C lube do  Gari. SA  FILHO, 

2001, p. 90-91.

108 DO BAL, H indem burgo . R o t e i r o  s e n t i m e n t a l  d e  T e r e s in a .  Obra 

C om pleta II: prosa reunida. 2. ed. Teresina : Plug, 2007. p. 47.

109 PRAIA, doce praia. O D/'a, Teres ina , s/ano, n. 3426, p. 1, 19/20 set. 

1971.
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em  u ltim o lugar na c lassificagao. M as fo i com  o fu tebo l de e lite  do 

T iradentes , c lube financ iado  pelo gove rrio  do estado, que o fu tebo l 

p iau iense ganhou pro jegao naciona l. De aco rdo com  D eusdeth 

N unes,

O  fu tebo l do P iau i v iveu sua fase de ouro a epoca em 

que no gove rno A lberto  S ilva, o com andan te da Po lic ia  

M ilita r era o corone l T upy  Caldas. Na euforia  do governo 

do o tim ism o , fo i fundado  o T iradentes, equ ipe que seria 

o espe lho  da forga e pujanga do N ovo P iaui. C lube 

O fic ia l do Estado, o T iraden tes  tinha pano pras m angas 

e com egou a im portar craques e tre inadores. [...] Em 

de term inada  ocas iao  o c lube tinha qua tro  jogado res  para 

cada pos igao .” 0

C onhecido  com o “am are lao  da P o lic ia  M ilitar", a S ociedade 

Esportiva  T iraden tes  partic ipou do C am peona to  B ras ile iro  nos 

anos de 1973 e 1975 e poss ib ilitou  a v inda de c lubes  naciona is  ao 

P iaui, com o o F lum inense, o Bota fogo, o Bahia, en tre  ou tros. Os 

jog os  em  que havia a presenga de tim es de fo ra  a tra iam  urn m aior 

publico ao es tad io  A lbertao , a lem  de em po lga r os rad ia listas  locais 

em  suas transm issoes nas ta rdes de sabado  ou de dom ingo. De 

aco rdo com  Z ozim o Tavares, nesse pe riodo, “o to rced o r v ibrou 

com  os lances de craques com o C aio C am balho ta , Parana, 

G erson A nd reo tti, Ivan Lopes, A ss is P ara iba, B itonho, M aranhao, 

M iltao e To inho. De 1977 a 1979, o R iver de S im a, M einha, E dm ar 

e D uilio  tam bem  encantou a to rc ida  p iau iense.”110 111

O s bares, m ais conhec idos  com o botecos ou qu itandas , 

reuniam , em  sua m aioria, hom ens que, en tre  urn trago  e ou tro  de 

cachaga M angueira  ou Serrana, as pre feridas dos c lientes, 

“be liscavam ” urn tira -gosto , que poderia  ser torresm o, frito  de tripa, 

ovo de codorna coz ido ou fru tas  da epoca, com o lim ao, m anga,

110
N U N ES, D eusdeth. U m  p r e g o  n a  c h u t e i r a : pa tocas do futebol. 

Teres ina : Edigao do Autor, 1979. p. 54.

111 TA VA R ES , Z oz im o . 1 0 0  f a t o s  q u e  m a r c a r a m  o  P i a u i  .3 ed. Teresina: 

Halley, 2000. p. 93.
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caju, s irigue la  ou caja. Havia aque les que serviam  com idas 

tfp icas, com o m ao de vaca, pane lada e sarapate l. O jo rna lis ta , 

bancario  e boem io D eusdeth  N unes faz  um a descrigao desse 

espago: “na esqu ina da rua A m azonas com  M onsenhor Bozon, no 

coragao da M atinha, esta s ituado o ba r do Va ltinho. E o au ten tico  

bo teco de vende r cachaga. O ba lcao ensebado, [...] o con forto  e 

lim itado a m eia duzia de tam bore tes  ord ina rios, que nao raro 

rasgam  roupas.”112 N esses encontros, regados a m uita “b irita ” , os 

fre quen tadores  papeavam , bo tavam  os assuntos  em  dia. N otam os 

que o boteco ap resenta -se com o um lugar de d ive rsoes e 

soc iab ilidades .

Bar nao e apenas local para se des tila r a legrias  e 

tris tezas  em m eio a bons go les  de um a bebida. 

C onversa-se pelos cotove los. A  bebida e com bustive l 

dos m ais fo rtes para liberar em ogoes e fazer em erg ir 

confusoes . [...] Em bares fecham -se  negocios, fecham - 

se apos tas em torno  dos resu ltados  e le itorais. [...] Bar e 

o local das revelagoes. S abe-se das v idas a lhe ias com 

deta lhes sord idos e d ivertidos. R i-se da desgraga a lheia 

ou m esm o da propria desgraga. R i-se m uito, so  que se 

chora ta lvez  com  igual in tensidade. A lguns  choram  

apenas por dentro. Lag rim as sao convertidas  em go les e 

solugos em susp iros longuiss im os por am or desfe ito  ou 

des ilusoes  va riad as .113

O s espagos destinados ao lazer no turno ap resentavam  

outra fo rm a  de segregagao, m arcada pela re lagao de genero. 

T ra ta-se  das zonas  de ba ixo m eretric io  da c idade. Por conta  de 

um a m edida im posta pela m un ic ipa lidade , as trad ic ionais  a reas de 

prostitu igao fo ram  e lim inadas do en to rno  do C en tro  da c idade, 

a inda na prim e ira  m etade da decada de 1970, para ceder luga r ao

112 N U N ES, Deusdeth. A  s a i d e i r a : de b a re m  bar. T eres ina : Halley, 1997.

p.61.

13 Ib idem , p. 97.
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s istem a v iario  que estava sendo im p lan tado .114 D essa form a, 

essas  a tiv idades fo ram  deslocadas para os bairros, sobretudo, 

para aque les  m ais prox im os do C entro, onde se o ferec ia  lazer 

no turno e a ba ixo custo aos frequentado res , com o descreve M aria 

de Jesus A breu.

A  gen te  m orava ali pro lado do Sao Pedro. Bern 

pertinho, quase esqu ina , tinlha um cabare, parece que 

Bela e, no fundo  da nossa casa, que era d iv id ido  com  

aquele te rreno  aqui que era um a quinta, tinha o Casa 

A m are la , caba re  tam bem , e depois tinha o outro, que era 

da Ana Paula, que era aqu i do nosso lado. Aqui depois 

constru fram  o que cham avam  de chato, que a d iferenga 

do caba re  para o chato  era que no chato  eram  pra onde 

iam  os casa is proib idos, nao podiam  ser v istos. Eu 

lem bro que, as vezes, a gen te  ficava sentado na porta 

vendo os tax is  en trando la e as pessoas  aba ixadas no

banco trase iro : ‘__ Oh aquela ali vai tra indo o m arido ’ .

Aqui e acola, entre qua tro  paredes, o pessoal ouvia 

a lgum  m arido tra ido  que v inha segu indo o carro, que 

isso acon tec ia  de vez em  quando, a i tinha aquele 

barraco, af v inha a po lic ia  aquela coisa ou en tao  a gente 

ouvia  quebra -queb ra dos que eram  m ais p roxim os. T inha

114 N esse sentido  fo ram  extin tos  fam osas zonas de baixo m ere trfc io : 

Palha de A rroz, G ogo da Em a, Lucaia, Eucalipto, M oi de Va ras, entre  

outros caba res de pequeno porte. Ja a trad ic iona l zona de m ere tric io  de 

luxo da P a issandu fo i exc lu ida  da po lftica  do “bota aba ixo ” da P refeitura, 

porem  nao resistiu  por m uito  tem po  as m iudangas sociocu ltu ra is  que 

estavam  em curso, en trando em  decadenc ia nos anos segu intes. Sobre 

o assun to  ver: M O N TE, R eg ianny  Lima. T e r e s in a  s o b  o s  a n o s  d e  

c h u m b o :  as in te rfaces  de um a m odern izagao autorita ria  e exc ludente. 

M onografia . (L icenc ia tu ra  P lena em  H istoria). U n ivers idade Federa l do 

P iaui, Teres ina , 2007; SA  FILHO , Berna rdo Pereira de. C a r t o g r a f ia s  d o  

p r a z e r .  boem ia e prostitu igao em  Te res ina  (1930 -1970). D issertagao. 

(M estrado em  H isto ria  do Brasil). U n ivers idade Federa l do P iaui. 

Teres ina , 2006.
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um outro  da M arcia, que cham avam , esse era forro, m as 

era um fo rro  de baixo nfvel, povo de b r ig a .,,s

A  conv ivenc ia  desses  espagos de ba ixo m ere tnc io  em 

m eio aos ba irros  da c idade nao ocorreu de fo rm a  pacifica . Os 

con flitos  eram  constan tes e as reclam agoes dos m oradores eram  

reg istradas  d ia riam en te  nas pag inas dos jo rn a is  da c ida de 115 116, 

exig indo a tom ada  de prov idencias po r parte das au toridades. Nao 

raro chegavam  a envo lve r a po lic ia  na resolugao dos con flitos 

oco rridos nesses espagos. As principa is reclam agoes g iravam  em 

torno  da m a led icencia  das m ulheres de vida livre, das cenas  de 

depravagao ocas ionadas pela nudez e a lcoo lism o. Tudo  isso 

representava para as fam ilias  que resid iam  em  suas p rox im idades 

um a afron ta  a m oral e aos bons costum es, p rinc ipa lm ente  das 

“m ulheres  d ire itas ” .

Por ou tro  lado, os populares con tavam  com  outros 

m om en tos  de lazer e d istragao na c idade, que pod iam  esquece r 

por a lguns  instan tes das aspe rezas  do traba lho  du ro  rea lizado 

du ran te  a sem ana, func ionando  com o um a va lvu la  de escape a 

v ida m iserave l que levavam . Havia tam bem  fes tas  em  que se 

reun iam  san foneiros , num a especie  de desafio , “cada san foneiro  

tocava qu inze m inutos, a f en trava  outro, era um a com petigao” 117, 

tocavam  xaxado, baiao, em boladas, forro . G era lm ente, esse tipo

115 AB R EU , M aria de Jesus V ie ira  de. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  

R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teres ina , mar. 2009.

116 D E C R ET A D A  gue rra  a todos  os cabares. O D/'a, Teres ina , s/ano, n. 

3292, p. 1, 16/17 m aio 1971; A B A IX O  ass inado e lim inou caba re  na 

Pigarra. O D/a, Teresina , s/ano, n. 3401, p. 7, 20 ago. 1971; C A BA R ES 

criam  prob lem as nos bairros. O D/'a, Teres ina , s/ano, n. 3426, p. 3, 19/20 

set. 1971; FE C H A D O  o qua rto  cabare na Pigarra. O D/'a, Teresina, s/ano, 

n. 3442, p. 8, 08 out. 1971; D E LE G A D O  fecha outro cabare. O D/'a, 

Teres ina , s/ano, n. 3444, p. 4, 10/11 out. 1971; D E SC O B ER T O  um 

cabare em  m eio as fam ilias  no bairro V e rm elha . O D/'a, Teresina, s/ano, 

n. 3488, p. 8, 03 dez. 1971. G U E R R A  contra  boates entre  as residencias. 

O D/'a, Teres ina , ano 24, n. 4229, p. 8, 14 jun  .1975.

117 A B R E U , A gen o r V ie ira de. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  F r a n c is c o  

A l c i d e s  d o  N a s c i m e n t o  e  R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teresina, fev. 2009.

160



de fes ta  era rea lizado nas ta rdes  de sabado ou do dom ingo nos 

qu in ta ls  das casas, que eram  cercados com  ta los de carnaubas 

en file irados , e eram  conhec idas  com o m atines. C ob rava -se  a 

“co ta ” , a en trada, a urn prego acess fve l ao publico que 

frequentava  esses  espagos. Nao raro, ocorriam  a lguns conflitos 

por parte daque les que exage ravam  no trago  da cachaga, bebida 

com um  nesses  es tabe lecim en tos e acessfve l pe lo ba ixo prego.

Para as pessoas m ais case iras, o radio era um a fo rm a  de 

d ive rsao e de se m anterem  info rm adas, com o revela Durval:

[O radio] era um a fo rm a de lazer, por que aqui tinha, 

tinha , nessa epoca tinha uns p rogram as de radio assim  

desses locutor, tinha a R adio P ione ira  que com entava 

negoc io  de jogo . Os program as de jogo  eu assistia  

quando o P iauf ia jogar, o R iver, o F lam engo, os tim es 

que viam  de fo ra  e jo gavam  aqui, assistia , ouvia  pelo 

radio e era um a coisa m uito  im portan te  pra gen te  do 

in te rio r ne, a gen te  nao via nao sab ia o que era. [...] 

Botava aqueles  d iscos  pra tocar, pra cantar, a gente 

assistia, aqu ilo  era urn laze r pra gente, quando chegava 

a noite, era so isso nao era outra co is a . 11

De aco rdo com  F rancisco A lc ides  N asc im ento , o rad io foi 

urn m eio de com unicagao de m assa inco rpo rado  a soc iedade 

p iau iense desde a decada de 1940, a lcangando seu auge nos 

anos sessenta. O s program as jo rna lfs ticos , inc lu iu a program agao 

esportiva , ocupavam  um espago m a io r ria grade rad iofon ica . Com 

o reg im e m ilita r im p lantado em  1964, os p rogram as m usica is  

fo ram  incentivados  com o instrum entos  de a lienagao dos jovens, 

en tre tanto , para o autor, essa a firm ativa  deve se r analisada com  

ressa lvas, pois “foram  m ontados p rogram as de fo rm a  in te ligente, 

os qua is  tinham  a fungao de educa r.”118 119

118 S ILVA, Durval. 2009.

119 N A S C IM E N TO , Franc isco A lc ides  do. A  censu ra  e o radio no Piauf. 

In: N A S C IM E N TO , F rancisco A lc ides  do; SA N TIA G O  JU N IO R , F rancisco 

das C hagas Fernandes. (Org.). E n c r u z i l h a d a s  d a  H i s t o r i a :  rad io e 

m em oria. Recife: Bagago, 2006. p. 36-37.
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A pesa r das m udangas espac ia is  e cu ltu ra is  que estavam  

oco rrendo  na c idade, sob re tudo na decada de 1970, Te res ina  

a inda guardava tragos da re lig ios idade  de seu povo. O s feste jos 

dos san tos  em polgavam  a populagao, e os se to res  m ais pobres 

da c idade partic ipavam  a tivam en te  dessas  festiv idades . U m a das 

m ais trad ic iona is  era a “testa  de N ossa S enhora  das Dores, titu la r 

da igre ja catedra l da A rqu id iocese  de Te res ina. Ha novenas e 

que rm esses  popu la res  na trad ic iona l Praga S a ra iva .”120 O m es de 

jun ho  era o m ais rico em  m anifes tagoes cu ltu ra is e o m ais 

espe rado pela populagao, que agua rdava  ansiosa pe los feste jos 

de Sao Joao, Sao Pedro e S anto Anton io , nos qua is eram  

rea lizados ba iles populares , as trad ic iona is  quad rilhas e os 

fo lguedos, que m exiam  com  im ag inario  popular.

As fogue iras , p rinc ipa lm ente  nas zonas  m ais pe rife ricas da 

c idade, que nao con tavam  com  iium inagao publica, e ram  m uito 

frequen tes  e reun iam  os v iz inhos, que levavam  aperitivos para 

serem  serv idos  du ran te  a con fra te rn izagao , com o abobora, m ilho 

e seus de rivados  com o a pam onha e o m ingal m aranhense, 

acom panhado de alua, um a beb ida fe ita  a partir da fe rm en tagao 

de fru tas  ao a r livre. O hab ito de passar fogue ira  e to rna r-se  

com padres/com adres  a inda era verificado , m esm o que com  

frequenc ia  m enor, assim  com o “b rinca r o bo i” , um a das m ais 

trad ic iona is  a tiv idades  cu ltu ra is  do estado, so era observado nos 

ba irros d istantes , com o A eroporto , C idade N ova e C atarina . Os 

Pescadores do ba irro  Poti V e lho  prestavam  hom enagens ao seu 

padroe iro , Sao Pedro, po r m eio da p roc issao fluv ia l no rio 

P arna iba , com  a sa ida no ca is s ituado no cen tra  de T e resina  ate o 

encontro  dos rios P arnaiba  e P o ti.121

A  cu ltura  popu la r estava m ais presen te  nas crend ices  e 

naquilo que ficou  conhecido  com o “m edic ina  popula r” , usos 

en ra izados que sao transm itidos  de geragao a geragao. Essas 

trad igoes  parecem  te r s ido m ais p reservadas en tre  os setores 

populares, que, m esm o nas c idades , con tinuavam  recorrendo aos

120O LIVE IR A , Noe M endes de. F o l c l o r e  b r a s i l e i r o  P i a u i .  3.ed. Teresina: 

Fundagao C u ltura l M onsenhor C haves, 1999. p. 97.

121O LIVE IR A , 1999, p. 96.
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preceitos  cura tivos  e rem ed ios case iros, os qua is tinham  com o 

m ateria prim a ra izes, cascas, fo lhas  da flo ra  local, 

com erc ia lizados livrem ente nos m ercados da c idade em fo rm a  de 

insum os, ga rra fadas ou in natura.

M aria C reusa M onte iro  de M orais a firm a  que recorria  m ais 

a m edic ina  a lte rna tiva  do que a trad ic ional, tendo  no qu inta l de 

sua casa um a verdade ira  fa rm ac ia : “eu tinha todas essas 

co is inhas aqui em  casa, fo lha  santa, eu ja  tinha ass im  tudo 

p lan tad inho , qua lque r coisa era so ab rir a porta, ja  de ixava la agua 

no fogo  fe rvendo  pra faze r cha .”122 Pratica sem elhante ocorria  com  

as pa rturien tes  nas periferias da c idade, onde as parte iras ainda 

se faz iam  presentes. Esse fa to  pode ser exp licado, em parte, pela 

fa lta  de postos de a tend im en tos de saude e pe las d ificu ldades de 

acesso a esses servigos. P or ou tro  lado, as pessoas oriundas do 

interior, ate certo  ponto, a inda tinham  rece ios em  recorre r aos 

pro fiss iona is  da saude. A nton ia  da S ilva R od rigues123, que m orava 

no llhota, nas p rox im idades do cen tra  da c idade, afirm ou que teve 

oito  filhos e nunca recorreu ao a tend im erito  m edico, sendo todos 

os pa rtos  rea lizados po r parte iras.

O m om en ta  de restrigoes das liberdades ind iv idua ls  e a 

repressao im p lan tada com  o regim e au to rita rio  tam bem  m arcaram  

o im ag inario  das pessoas pobres da c idade. M esm o nao 

pa rtic ipando de m ov im entos  de en fren tam en to  da d itadura  m ilita r 

e, na m aioria  dos casos, desconhecendo  o que se passava na 

po litica  posta em  pratica po r esse setor, ficaram  reg istros do 

au torita rism o  e do m edo da populagao fren te  a agao do poder 

publico e de seus orgaos, com o a P o lic ia  Civil.

Q uando a gen te  era m enino, agora, isso aqui foi m ais 

abrangente , a nossa m ae, ella tinha preocupagao, eu 

gos tava de sa ir a noite pra pragas, e a preocupagao dela 

era da gente vo lta r cedo porque a forga po lic ia l, o

122
M O R AIS, M aria C reusa M onte iro  de. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  

R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teres ina , m ar. 2009.

123 R O D R IG U E S. R a im undo da S ilva. D e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  a  L u a n a  

P a c h e c o  F a r ia  d e  C a r v a l h o  e  R e g i a n n y  L im a  M o n t e .  Teres ina , mar. 

2009.
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processo de rep ressao era m ais a tuante  na epoca da, 

trinta, trin ta e cinco, qua renta anos atras, a gen te  nao 

safa na rua, p rocurava vo lta r cedo quando garo to  porque 

sab ia que existia  na c idade a G uarda C ivil do Estado, 

m ais era a P o lic ia  C ivil que faz ia  a ronda, e tinha um a 

v ia tu ra  cham ada de C arinhosa, que era so pra reco lher 

m en inos  que eram  encontrados  na rua e n inguem  queria 

ca ir na m ao da C arinhosa, porque sab ia que, se cafsse, 

vo ltava com  a lgum as sequelas. E les batiam , e les faz iam  

tu d o .f24

A  c idade era carente  de espagos de laze r vo ltados  para as 

criangas, p rinc ipa lm ente  aque las  m ais pobres. A s brincadeiras 

oco rriam  quase sem pre em  a reas abertas, na frente  de casa, jun to  

com  os v iz inhos. Em b rincade iras de corner, em p ina r p ipas, ou 

a inda b rinca r com  carros e com  bonecas, no caso das m eninas. O 

tem po  do lazer tam bem  era d iv id ido  com  o traba lho , tendo  em 

vista que m uitas dessas  criangas ja  exe rc iam  a lgum a a tiv idade  na 

com plem en tagao  da renda da fam ilia , quase sem pre 

acom panhadas dos pais. E las, que possu iam  um a m aior liberdade 

e c ircu lavam  po r varias a reas  da c idade, cons tru iam  seus proprios 

espagos de lazer e ressign ificavam  lugares, fazendo  ap rop riagoes 

dele, no percurso segu ido /criado  na c idade, com o descreve 

F ranc isco de A ssis, ao rem em orar aspec tos da sua in fancia e 

lazer.
O lazer era in teressante, tinha uns cam pinhos  de 

fu tebo l ali p rox im o em  fren te  ao cem ite rio  da Verm elha . 

Essa era a area de lazer de todo m undo, e os dem ais, as 

b rincade iras  m esm o era pu lar em cim a do trem , o trem  

passava la e a gen te  pegava carona nele, era a M aria 

Fum aga e desenvo lv ia  pouca ve loc idade. Essa era um a 

das fo rm as de brincadeira , de lazer que a gen te  tinha, 

nao tinha outra  coisa. A  garo tada ou fazia e jogava  bola 

ou en tao  ia pegar carona no trem , na M aria F um aga .124 125

124 G O N D IN H O , 2006.

125 G O N D IN H O , 2006.
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Prom ov iam -se, assim , ap rop riagoes  d ive rsas  dos espagos, 

fossem  e les teo ricam ente  vazios, com o um terreno ba ld io  que era 

trans fo rm ado  em  cam po de futebo l, cinde eram  rea lizadas as 

fam osas “pe ladas” , ou fossem  em um lugar a que fo ra  dado um 

novo s ign ificado , um a nova fungao, que, ao serem  ap rop riados  de 

ou tra  m aneira , com o no caso da M aria Fum aga, to rnam -se  

am b ien tes de lazer e d iversao. M ichel de C erteau a firm a que, na 

c idade ex iste  um a ordem  espac ia l es tabe lec ida  e d iv id ida entre 

possib ilidades  e proibigoes, nas qua is  o “cam inhante o rd ina rio ” 

esta inserido, sendo em  seu percurso, o cam inhante  a tua liza  

a lgum as delas, foge  das regras estabe lec idas . “D este m odo, ele 

tan to  as faz  ser com o aparecer, m as tam bem  as desloca e inventa 

outras, po is as idas e v indas, as variagoes ou as im prov isagoes da 

cam inhada  priv ileg iam , m udam  ou de ixam  de lado e lem en tos 

esp ac ia is .”126 Da m esm a form a, o cam inhante trans fo rm a  em  outra 

co isa cada s ign ificante  espacia l, o que e verificado  na ap ropriagao 

fe ita  das fon tes  lum inosas  da A ven ida  Frei Serafim .

A s fon tes  lum inosas, que com punham  a pa isagem  de um a 

das v ias  de tra fego  m ais im portantes de Teres ina, a A ven ida  Frei 

Sera fim , im p lan tadas  com  a re form a rea lizada em  1973, eram  

ap rop riadas de d ive rsas  fo rm as pe los habitan tes da c idade. 

C onstru idas  para em be lezar e o fe rece r um lugar ap raz ive l com  

seus ja to s  de agua re frescando  o percurso  dos passantes, e las 

tam bem  eram  um local de “p raticas desv ian tes” , com o a m ostrada 

na foto, na qual os hab itan tes ap rove itavam  o m om en to  em  que as 

fon tes  eram  esvaz iadas para a realizagao de lim pezas  period icas 

para “pesca r” os pe ixes que faz iam  parte da sua ornam entagao. 

Esses espagos tam bem  eram  ap rove itados po r criangas que 

frequen tem en te  ali tom avam  banho.

M esm o com  um a tra je toria  de v ida m arcada por 

recom egos, p rovocados tan to  pelo p rocesso m igratorio , quanto 

pe los rem anejam en tos  dentro  do espago urbano, essas pessoas 

buscavam  se inse rir nos d ive rsos  espagos da c idade. Suas 

m ane iras de ap rop riar-se  dos espagos da urbe nem sem pre foram

126 C E R TE AU , M ichel de. A invengao do cotidiano 1: artes de fazer. 

Petropo lis: Vozes, 1994. p. 177-178.
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bem v is tos por todos  os m em bros  da soc iedade local, que 

inte rv ie ram  no sen tido  de d isc ip lina r e no rm atizar os usos que se 

faz  da c idade enquan to  lugar ed ificado  e institu ido  por leis. 

E ntre tan to essas pessoas recriaram  espagos, re inventaram  

lugares  e s ign ifica ram  suas v ivencias, com o m oradores e 

constru tores da c idade, e guardam  cons igo  as lem brangas dessas 

experienc ias , que, ao serem  acessadas pelo presente , ressurgem  

com  atualizagoes, m as reve lam  m em orias a travessadas de 

sen tim en tos  d ive rsos  sobre o p rocesso pelo qual passaram  

du ran te  a decada de 1970.
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C A P I T U L O  9

u b e r l An d i a

U M  O L H A R  S O B R E  A  C I D A D E :

u b e r l An d i a  e  s e u s  e s p a ^o s  n o s

R E F E R E N C E S  C U L T U R A I S  D E  

A L G U M A S  M E M O R I A S  E  H I S T O R I A S .

C elia  R ocha C a lvo127

descreve r A g lau ra  lim itando-m e ao que vi e 

experim ente i pessoa lm en te  deveria  d izer que e 

um a c idade apagada, sem  personalidade, co locada 

ali quase po r acaso. M as nem  isso seria  verdadeiro : 

tem  certas  horas , em  certas ruas surge a suspe ita  

de que ali ha a lgo de inconfund ive l, de raro , ta lvez 

a te  de m agn lfico ; sente-se o desejo  de de scob rir o 

que e, m as tudo o que se d isse  sob re  A g lau ra  ate 

agora ap ris iona as pa lavras  e obriga a rir em  vez  de 

fa la r. Por isso os hab itan tes sem pre im aginam  

hab ita r num a A g lau ra  que so cresce em  fungao do 

nom e A g lau ra  e nao se dao con ta  da A g lau ra  que 

c resce sobre o solo. E m esm o para m im  , que 

gostaria  de conse rva r as duas c idades  d is tin tas  na 

m ente, nao resta a lte rna tiva  senao fa la r de um a 

de las , porque a lem branga da outra , na ausencia 

de pa lavras para fixa-la , pe rdeu -se ” .

A  preocupagao do v ia jan te  em  descreve r um a c idade para 

a lguem , d istan te  daque la rea lidade v iv ida e experim entada,

127 P rofessora do Institu to de H istoria. N ucleo de E studos e Pesquisa em 

H istoria, C idade e T raba lho . UFU.
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parece se r um desafio  e, tam bem , um a esco lha  em  nao se de ixar 

levar pe las im agens que apagam  do im ag inario  da c idade ou tras 

possfve is m arcas e s ign ificados, que poderiam  se r dados aos 

espagos das re lagoes dos seus hab itan tes. Isto e, no m odo com o 

a c idade se to rna  um  luga r inscrito nos m uitos d iscu rsos e 

im aginagao, que se cruzam  e se to rnam  fon tes  de re fe re nd a  para 

o o lha r e a fa la  do narrador. Para este, ha sem pre um a esco lha 

sendo rea lizada em  seu traba lho de escreve r sob re  a c idade, 

p rocu rando traduz i-la , a pa rtir do con tado com  a m u ltip lic idade dos 

d iscu rsos  cons tru idos  sobre ela. Assim , e no in te rio r dessa 

re flexao sob re  com o escreve r a c idade que nasce a percepgao do 

narrador, que, tam bem , e express iva de sua busca por con hece r a 

c idade que se p lanta no solo, no m odo com o apa rece inscrita  por 

aque les  que a va lo rizam  e im ag inam  nos espagos dos seus 

viveres.

A s pa lavras de (talo C a lv ino  exp ressam  um o lha r e um 

sen tim en to , que m e acom panharam  du ran te  grande parte do 

tem po  em  que passei a v ive r nessa c idade. A te  1992, m orava em 

Jundiaf, um a c idade do Es tado de Sao Paulo, traba lhando  com o 

pro fesso ra  de H istoria  da rede publica, no ensino  de p rim e iro  e 

segundo  graus. N essa epoca, tam bem  cursava o m estrado em 

h isto ria  na PU C -SP , desenvo lvendo um a pesqu isa  sobre as 

experienc ias  de traba lhado res  fe rrov ia rios, da C om panhia  Paulista 

de E stradas de Ferro, fundada  naque la  c idade no fina l do secu lo 

passado<128). Q uando m e m udei para U berland ia, traz ia  essa 

experienc ia  e, na bagagem , um a serie  de expecta tivas  que 

qua lque r m udanga im plica: um novo am bien te , inscrito  no conv iv io  

com  p ro fesso res  e estudantes do co leg io, onde passei a traba lhar; 

um a nova m orad ia, em  ba irro  hab itado po r pessoas, com  as qua is 

passei a te r con ta tos  rapidos, nas conversas  sobre tem po, 

aum en to  do cus to  de vida, sobre a c idade de onde tinha v indo ou 

en tao sobre onde e no que traba lhava. 128

128 C ALVO , C elia R. T r a b a l h o  e Fe r r o v ia : a  e x p e r ie n c ia  d e  s e r  

f e r r o v iAr io  d a  Co mp a n h ia  Pa u l is t a : 1870-1922. D issertagao de 

M estrado. Sao Paulo: PU C -SP , 1994.
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No un iverso  dessas  re lagoes quo lid ianas , no traba lho  ou 

na viz inhanga, passe i a tom ar con ta to  com  um a c idade que, ate 

entao, parec ia com o outra  c idade, isto e, com o um lugar d ife ren te  

daque le  em  que es tava acos tum ada a m orar, e na qual m e sentia 

com o m ais um a entre  tan tos  que v ieram  para ca, em  busca de 

traba lho  e de m elhores  condigoes de vida, um a vez que a m aioria  

das pessoas  com  quern conversava tam bem  d iz iam  ser de ou tras 

c idades  e reg ioes  do pa is (129).

A ssim , nesse tem po, um sen tim en to  de estranheza em 

re lagao a c idade m ovia a m inha cu rios idade  po r conhece -la . 

S en tim en tos que m e acom panhavam  toda vez que andava nos 

espagos, p rocurando um cam inho de ida para o traba lho ou de 

vo lta  para casa, seguindo um rum o m em orizado para o rien ta r-m e  

e, na duvida, buscando as re fe renc ias  de um a rua, um 

cruzam ento, um  predio, um es tabe lec im en to  com ercia l, dadas 

pe los m oradores  que sem pre m e perguntavam : voce nao e daqui? 

O que d ificu ltava  a esco lha  de les para m e da r as suas re ferencias. 

Q uando procurava segu i-las , acabava quase sem pre  me 

perdendo na c idade, v isto que m uitas  dessas re ferenc ias me 

levavam  a buscar lugares sem  exp ressao  escrita na pa isagem . 

Por vezes, as d ificu ldades de segu ir essas  re ferencias, faziam  

com  que eu pe rcebesse o m odo com o U berland ia era descrita nos 

lugares, nas re ferencias a m u itas c idades  inscritas nos cam inhos 

que m e levavam  a becos, pragas e ruas, que nao com binavam  

com  os nom es e inscrigoes dadas pe los m oradores.

A o con trario  dessa c idade re ferendada em  fragm en tos  de 

lugares, nas noti'cias dos jo rn a is  loca is, nas em issoras  de T V  e 

revistas de propaganda, cham ava a tengao o m odo com o 

U berland ia era ap resen tada nas im agens de c idade progress ista  e  

m oderna, cu jos sen tidos  a firm avam -se  na re fe re nd a  a sua 

loca lizagao geogra fica , bem  com o ao perfil do em presariado, 

ligado as indus trias de te lecom unicagao, ao transpo rte  e com ercio  

de a tacados e vare jos, a ag ro industria  e a construgao civil, dos

129
A populagao de U berland ia  em  1992 era de aprox im adam en te  490 mil 

hab itantes, segundo os dados do IBGE desse  m esm o ano.
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quais, a m aioria  figu rava com o p recursores  da h isto ria  e do 

desenvo lv im en to  da c idade (130).

N os d iscu rsos im pressos nesses  m eios *de com unicagao, 

os dados dem ogra ficos  e as es ta tis ticas  sobre os ind ices de 

c resc im ento  e expansao  do cap ita l a rticu lavam  a projegao de um 

s im bo lo : U berland ia: Porta l do C errado, no qual a sua loca lizagao 

geog ra fica  to rnava -se com ponente  basico para ins titu ir um a 

c lass ificagao para essa c idade, no ranking das dem ais c idades  da 

reg iao e do pa is  e, tam bem , in troduzir e pe rpe tuar va lo res 

assoc iados ao perfil desses  em presa rios  e dos po liticos, 

ap resen tados  com o chefes que conduz iram  os des tinos  da c idade. 

As im agens e s im bo los  anco ravam -se  na necessidade vista, 

ins is tentem ente , nas agoes e propagandas desses  g rupos soc ia is 

em  exp rim ir o p iano da c idade, no leque das s ign ificagoes dadas 

ao tem po  h isto rico , fab rican do  e recriando um  im ag inario  social 

con s tru ido  nos d iscu rsos sobre um a pretensa rac iona lidade 

tecn ica  a firm ada nos m arcos de origem  e fases do 

desenvo lv im en to  econom ico  e cu ltu ra l da c idade. (Bacsko, B 

1 9 8 5 ).

Incom odava o m odo com o, nesses  d iscu rsos , U berland ia 

era ap resentada com o um  luga r ausente  dos con flitos e 

contrad igoes socia is, pa recendo -se  assim  com  a c idade 

im ag inaria  descrita  por C alvino, isto e, um a c idade resplandecida  

nas im agens de m odern idade, que procuravam  leg itim a r os 

poderes  fo rm ados nesses sen tidos  e projegoes, ao m esm o tem po  

em  que buscavam  in tim idar as poss ib ilidades de ou tros grupos e 

su je itos  soc ia is  de traduzirem  a c idade nos sen tidos e s ign ificados 

de suas m em orias e experienc ias  socia is.

C om o sa lien tou  R A M O N E D A  (1994 ) a c idade e sem pre 

um a construgao dos hom ens e, portan to , nunca pode se r apenas 

es tritam en te  raciona l. Ela e m em oria o rgan izada e construgao 

convenc iona l, na tureza e cu ltu ra , pub ico e privado, passado e 

fu turo . A  m udanga e a ca rac te ris tica  das c idades, m as toda

130 R efiro -m e aos Jorna is o  c o r r e io  e o Jorna l o  t r ia n g u l o . As 

em isso ras  da Rede G lobo -  T V  T riangu lo  e a P a rana iba  -  Rede 

B ande irantes  de Te lev isao.
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m udanga tern h istoria e pe rsonagens, alem  de um a tram a de 

dese jos ind iv idua ls e de projetos. (PR O C AD . C U LTU R A , 

TR A B A LH O  E C ID A D E  : M U ITAS  M EM O R IAS , O U TR AS 

H IS TO R IA S .C A P E S /2000)

N essa perspectiva  e con form e  FEN ELO N  (1999) a 

c idade nunca deve surg ir apenas com o um conce ito  urbam 'stico 

ou po litico . Pois ela e sem pre o lugar da p lura lidade e da d iferenga 

e po r isto representa e constitu i m u ito  m ais do que o s im ples 

espago de m anipu lagao do poder. E aiinda, m ais im portante , e 

va lo riza r a m em oria  que nao esta apenas nas lem brangas das 

pessoas, m as tam bem  nas m arcas  que a h isto ria  de ixou ao longo 

do tem po  em  suas ruas, aven idas , m onum entos, equ ipam entos, 

ou nos seus espagos de conv ivencia  e no que resta de p ianos e 

po liticas o fic ia is  sem pre jus tificad as  com o o necessario  cam inho 

do progresso e da m odernidade.

C om preendendo  a c idade com o o lugar onde as 

transfo rm agoes instituem -se ao longo do tem po  h isto rico  o 

p roposito  deste  texto  e tece r um a re flexao nao apenas 

re trospec tiva  e sim  propositiva , isto e, que leve em  consideragao 

os pe rcursos  das transfo rm agbes dem arcadas nos espagos 

socia is, tendo  com o suporte  as referenciias espac ia is  do p iano da 

c idade presen tificadas na pa isagem , bem com o nas m em orias 

p roduzidas  pe los varios segm en tos socia is, buscando desta 

m ane ira  exp lic ita r a lgum as con trad igoes do v iver urbano, tan to  o 

cotid iano  e a experienc ia  social, com o a luta cu ltura l para 

con figu ra r valores, hab itos, atituides, com portam entos, 

sens ib ilidades , re lig ios idades  e crengas.

O lhando  a c idade pe los angu los dos m apas e gu ias, que 

tern com o fungao o rien ta r sob re  a loca lizagao espacia l da c idade, 

e poss ive l d ize r que esses  ins trum en tos tam bem  estim u lam  a 

im ag inagao de quern esta a procura do luga r de destino. A ssim , os 

m apas carregam  um con jun to  de infomnagbes que, ao m esm o 

tem po, form am  um a im agem  sobre o te rrito rio  onde se situa a 

c idade, angu lada nos re feren tes cu ltu ra is, tan to  daque les que o 

produziram , com o daque le  que busca, nesse m apa, um a fo rm a  de 

o rien ta r-se no espago, que, segundo  M ilton Santos (1996), se 

realiza com o
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“um conjunto de relagoes realizadas atraves de fungdes e 

formas que se apresentam como testemunho de uma histdria 

escrita p o r processos do passado e do presente. Isto e, o espago 

define como um conjunto de formas representativas de relagoes 

sociais que estao acontecendo diante dos nossos olhos e que se 

manifestam  atraves de processos e fungdes. O espago e , entao, 

um verdadeiro campo de forgas cuja aceleragao e desigual. D ai 

porque a evolugao espacial nao se faz de forma identica em todos 

os lug a re s”.

N essa perspec tiva , segu indo os cam inhos do m apa do 

E stado de M inas G erais, a prim eira  im pressao sobre U berland ia e 

de um a c idade que apa rece conectada na regiao, 

geogra ficam ente , conhec ida com o T riangu lo  M ineiro, pe las m uitas 

rodovias que ligam  essa reg iao a ou tros Estados e a B rasilia.

Nessa configuragao, e possivei perceber o m odo com o a 

cidade encontra-se intim am ente re lacionada aos tragados das 

rodovias federa is Br050, a 365 e a 452, que articulam o seu territorio 

no rumo a outros lugares. A  BR 050 vem de Brasilia e atravessa 

varias cidades do sudeste de Goias, passando por A raguari ate 

Uberaba, que delim ita o Estado de Minas Gerais e Sao Paulo.

Nesses tragados, Uberlandia situa-se na beira desses 

cam inhos, uma vez que o seu piano interno e dem arcado nos 

contornos dessas estradas, cujo m ovim ento e expresso, d iariam ente, 

na circulagao de m ercadorias e das pessoas, que entram  e saem 

desta cidade em diregao a outras cidades da regiao ou para outros 

estados. Os entroncam entos das rodovias atuam  com o m arcadores 

simbolicos, pois exprime o modo com o a cidade se organiza no 

espago e, s im ultaneam ente, num tem po que se torna visivel, nesse 

m ovim ento constante de uma populagao flutuante, bem maior, do 

que os seiscentos mil habitantes, que residem nela, segundo os 

dados do ultimo censo do IBGE. Nesses entroncam entos, a 

confluencia e dispersao das pessoas aparecem  na quantidade e 

diversidade de carros particulares e cam inhoes, com as carrocerias 

fechadas, carregando os produtos e outros bens da regiao.

C hegando a cidade, a vista prende-se a uma paisagem 

destacada nas alturas dos diversos predios e na percepgao dos 

muitos bairros de m oradia de grande parte dos seus habitantes,
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localizados na orla das rodovias, nas quais as placas de sinalizagao 

apontam  a diregao: Luizote de Freitas, Santa Luzia, Segism undo 

Pereira, Santa Monica, Custodio Pereira. Estes nom es de 

personagens e de santos dizem  m uito pouco sobre o m odo com o os 

seus m oradores foram  m odificando esses lugares constru idos, no 

final dos anos setenta, com o conjuntos habitacionais e pelos 

loteam entos financiados com os recursos do BNH. Essas areas 

situam -se bem distantes do centra e proximas as areas que tam bem  

podem ser percebidas nas placas de iridicagao sobre o lugar 

ocupado pelas industrias, o distrito industrial, cujas em presas estao 

vinculadas a agroindustria, a rede de com ercio a varejo e atacadista 

de servigos, em especial, a em presa de com unicagao e propaganda. 

Tais Em presas sao identificadas nos logotipos e identificagao dos 

cam inhoes e outdoors de propaganda encontrados circulando na 

cidade ou nas rodovias federais.

A  conexao entre as areas do centra e da periferia e realizada 

pelas avenidas Rondon Pacheco, Joao Naves D ’Avila e M onsenhor 

Eduardo, que tragam a cidade nos sentidos norte-sul, leste-oeste. 

Entrando por essas vias de carro, a impressao e de que Uberlandia 

nao tern um centra definido, isto e, urn lugar que de ao viajante a 

sensagao de estar na cidade. Ao contrario disso, esse so pode 

percebe-la em pedagos, pois o que prevalece com o sua principal 

caracteristica e justam ente a ausencia dessa percepgao, devido ao 

m odo com o a vida urbana se constitui nos espagos da cidade.

Na pesqu isa  rea lizada em  d ife ren tes  reg istros o ficia is, 

com o, por exem plo , os d ia g n o s t ic s  e rriapas de p lane jam ento  

urbano fo i possive l identificar a articu lagao en tre  as po liticas  de 

o rdenam en to  dos espagos com  os pro je tos im p lem en tados  a partir 

dos anos  sessenta, quando a cidade passou a ser arquitetada para 

receber o capital externo, cujo marco simbolico encontra-se na 

implantagao da multinacional Souza Cruz, em 1978 e, posteriormente, 

das empresas ligadas a produgao de equipamentos tecnicos e insumos 

agricolas(131). O empresariado ligado a esse setor enriqueceu na esteira 

desses investimentos que premiam por aumentar as taxas de

131
Relagao das industrias no C arde rno de C om em oragao da A C IU B  

(Ass. C om ercia l e Industria l de U berland ia).
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acumulagao, por meio das transagoes que envolviam tambem as 

construgoes de obras publicas. Nesse processo, a medida que 

Uberlandia foi ampliando seus contornos geograficos, tambem se 

colocava como mais uma, entre tantas cidades, a moldar sua fisionomia 

nos parametros das poli'ticas de ditatoriais por meio das quais o capital 

privado eievou o seu patrimonio.

Nos dados do IBGE, em 1960, Uberlandia era 

predominantemente urbana e contava com 88.202 mil habitantes; em 

1970, esse numero aumentou para 142 mil habitantes e, em 1980, foi 

para 240.861. De acordo com M ilton Santos, o c resc im ento  urbano 

das c idades con tem poraneas esteve v incu lado  as transform agoes 

estru tu ra is  da soc iedade, oco rridas  em  v irtude  da im plem entagao 

e desenvo lv im en to  dos pro je tos tecn icos-c ien tificos , que 

prom overam  o aum en to  das taxas de urban izagao. (Santos, M. 

1996)

A inda nos d ize res  do geogra fo  o avango das re lagoes 

cap ita lis tas tan to  no cam po com o na c idade foi em grande m edida 

responsavel pe lo fa to  da sociedade  to rna -se  p ra ticam ente urbana, 

a partir das u ltim as decadas do secu lo  XX. S egundo ele,

Alcangam os, neste seculo, a u rban izagao da 

soc iedade e a u rban izagao do te rrito rio , depois de um 

longo pe riodo  de urban izagao socia l e te rrito ria lm ente  

se le tiva . D epois de se r litoranea ( an tes e m esm o depois 

da m ecanizagao do te rrito rio ), a u rban izagao bras ile ira  se 

tornou p ra ticam ente  gene ra lizada a partir do te rce iro  

tergo do secu lo  XX, evolugao quase contem poranea  da 

fase atual de m acrourban izagao e m etropo lizagao. O 

Tu rb ilhao dem ogra fico e a te rce irizagao sao fa tos 

notaveis. A  urban izagao se avo lum a e a res idencia dos 

traba lhado res  agrico las  e cada vez m ais urbana. Mas 

que a sepa ragao trad ic iona l de um Brasil u rbano e um 

Brasil rural, ha, hoje no Pais, um a ve rdadeira  d istingao 

en tre  um Brasil urbano ( inclu indo areas  agrico las) e um 

Brasil ag rico la  ( inc lu indo areas urbanas) (...)” ( Santos, 

1996)

As pa isagens de m uitas c idades  passaram  a ev idenc ia r as 

m udangas oco rridas em  toda a soc iedade (LEFEB V R E , 1991 p.

1 7 6



51) dev ido  ao ace lerado p rocesso de expansao de suas areas 

induzido  pelo m ercado: se to r im ob ilia rio , do se to r de servigos e de 

bens de consum o. Em te rm os de ocupagao, o deslocam en to  das 

c lasses  dom inantes , com o tam bem  das an tigas c lasses  m edias 

para novas a reas  prom oveu a criagao de novas cen tra lidades 

do tadas , por exem plo , com  equ ipam en tos ligados as novas 

tecno log ias  da construgao civil e sob a log ica da ocupagao 

vertica l, po r cong lom erados de predios ou a inda condom in ios  

horizon ta is  do tados por um a rede de servigos e com ercio  

v incu lados ao uso destas c lasses  socia is. (V ILLAQ A, F 2001)

D esta m aneira  poderfam os d ize r que as transform agoes 

oco rridas fizeram  com  que m uitas c idades  se trans fo rm assem  em 

c idades in te rm ed iaries e isso nao se deu de m odo espon taneo  ou 

deso rdenado  ja  que representa o m ov im ento  de produgao social 

de novos espagos do tados de um a “es te tica ” urbana v incu lada 

aos padroes  de uso e de consum o das c lasses soc ia is que se 

hegem onizaram  neste p rocesso h istorico. A  criagao das novas 

cen tra lidades com poe esta d inam ica de expansao das c idades  ja  

que e neste  m ov im ento  que a reprodugao da d iv isao  socia l do 

traba lho e in tens ificada  nestes  espagos. V ive r nas c idades m edias 

ou m e tropo litanas m orando em  ba irros a fastados  do “an tigo ” 

cen tra  urbano passou a s ign ificar, para m uitos, a concretizagao 

do sonho liberal de hab ita r espagos aparentem en te  d is tantes das 

tensoes e con trad igoes da v ida urbana. Ou de um  “sonho ” de v iver 

em  c idades “p lane jadas” em  fo rm a tos  e pro je tos anco rados  nas 

prem issas  ideo log icas do u rban ism o m oderno, assen tado em 

d ife ren tes m a trizes norte am ericanas  e europe ias . (H arvey, 1989) 

Nesse processo a cidade de Uberlandia estava experimentando 

essas mudangas realizada pelo volume de investimentos do capital, 

que fizeram com que se destacasse na regiao, atraindo levas de 

trabalhadores, que vinham para trabalhar na construgao civil, nos ramos 

que comegavam a despontar, principalmente, nos servigos publicos e 

de transporte e circulagao de mercadorias. SAMPAIO (1985)

Assim , o desenho  da c idade, pensado no p rocesso de 

transform agoes oco rridas nessas  decadas, exp ressa tan to  o m odo 

com o seus novos e an tigos  m oradores foram  expe rim en tando  e se 

ap rop riando dos espagos, nas d ife ren tes  praticas e poss ib ilidades
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socia is, v incu ladas a essas cond igdes h isto ricas, com o tam bem  os 

p ianos de um a cartog ra fia  o rdenada  na c ris ta lizagao em  seu 

te rrito rio  dos pro je tos dom inantes , que provoca ram  o crescim ento  

urbano e o fo rta lec im en to  dos inte resses pro je tados nesse 

p rocesso de desenvo lv im en to  das fo rgas produtivas do cap ita l, 

anco rado na po lftica do  reg im e m ilitar, que, segundo M arilena 

C hauf (1986, P .4 9 ),
“ (...) se apo iava  num a ideo log ia de cunho geopo litica  , 

expressa na dou trina  de seguranga naciona l com  a 

pre tensao de p rom over o Brasil a cond igao de potencia, 

no ano 2000, fe ito  que seria  consegu ido gragas a ideia 

desenvo lv im ento  naciona l (o ‘m ilag re ’ e a d ivida), 

in tegragao naciona l (is to e, cen tra lizagao das decisoes 

socio  poh'ticas, consideradas  com o m eras questoes 

tecn icas) e seguranga naciona l (anticom unism o). 

M odelo que previa o desenvo lv im en to  econom ico  a partir 

do end iv idam en to  externo, tendo com o tripe o E s ta d o --  

m ultinacionais -  industrias naciona is.

N esse sentido, obse rva -se  que a c idade de U berland ia 

ap resenta um a con form agao fi'sica que exp ressa as m udangas 

ocasionadas pela in tervengao de m uitos projetos, mas, sobretudo, 

daque les  im p lan tados  du ran te  os gove rnos m ilitares que se 

traduziram  nas agoes dos g rupos  econom icos  que 

com partilhavam  dos m esm os inte resses e que se en riquece ram  

com  as construgoes e financ iam en tos  de obras m odernas  que 

em erg iam , nessas  decadas, com  um fo rte  ape lo a in tegragao 

naciona l, exp ress ivo  da ideo log ia  de um reg im e autorita rio, 

im posto a soc iedade brasile ira .

D esse m odo a construgao de novos espagos m udou o 

p iano da c idade. O s sen tidos dessa m udanga fo rm u lam -se  nos 

d ive rsos  supo rtes  da m em oria  social, com o, po r exem plo , nos 

instrum entos  de p ropaganda publicos e privados, em  m uitos 

eventos  cu ltu ra is, nas po lfticas que predom inam  nas agoes de 

tom bam en to  do pa trim onio  h istorico , nos m onum entos constru i'dos 

nas pragas publicas  e cen tra is e nas na rra tivas de seus 

hab itan tes.
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A ndando  pe los espagos do cen tra  da c idade e possi'vel 

no tar a presenga de d ife ren tes  suportes  de m em orias, bem  com o 

os d ive rsos  sen tidos  a tribu idos  a esse p rocesso  de m udangas, 

tan to  nos m onum entos con s tru ido s  nas pragas, com o nas 

narra tivas de a lguns m oradores  que en trev iste i. N esses espagos e 

possivel perceber com o o tem po historico e inscrito na paisagem, 

nos m onum entos e nos significados atiribui'dos por aqueles que, 

gentilm ente, conversaram  com igo.

Assim , a Praga Tubal V ilela recebe o nome do hom em  

publico que adm inistrou a cidade, nos anos cinquenta, prom ovendo a 

implantagao dos projetos de modernizagao, defendidos com o pianos 

de m etas para o desenvolvim ento econom ico do pais. Tem po que 

tam bem  se inscreve no m onum ento constru ido em  hom enagem  ao 

presidente Juscelino Kubitschek, cuja placa o identifica com o patrono 

da Academ ia de Letras, que se destaca por ficar num local mais 

central, bem a mostra dos que estao a passar. A  re ferenda a sua 

memoria, ainda se encontra gravada em  outros espagos em torno da 

Praga Tubal Vilela, de onde se pode ver, em  letras garrafais, o Hotel 

“P residente” , urn dos mais im portantes no final da decada de 

sessenta. Do outro lado, ve-se ainda outro predio, constru ido na 

m esm a decada para servir de m oradia as classes m edias 

em ergentes nesse pe riodo .--S ua  arquitetura nao parece tao 

ostensiva, contudo o- nom e do seu proprietario apresenta-se com o 

re ferencia na indicagao, lem brando que fora urn prefeito da cidade, 

Tubal Vilela, que, alem de grande em presario ligado ao ram o do 

capital imobiliario, representava na cidade um a das liderangas do 

partido PSD. Tais m onum entos e inscrigoes expressam  a tentativa 

em perpetuar na cidade a m em oria daqueles, cujos nom es 

expressam  esses poderes ou, com o diz Le G off ( 1996, p.535) “(...) 

heranga do passado ligando o presente aos tempos de perpetuagao 

desses podert s de modo voluntario ou involuntario (...), 

simbolizando u n legado a memoria coletiva”.

Contudo, se, por urn lado, a praga e sim bolizada nesses 

m arcos do poder, deixados em  form a de monum entos, por outro, o 

m ovim ento diario dos seus m oradores exprim e outros usos e 

sentidos dados ao tem po de construgao desses espagos. O s usos 

ficam  visiveis nas cenas que envolvem  um a m ultip lic idade de gente
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encontrada por ali, com o as ciganas que abordam  as pessoas, na 

tentativa de ler a sorte, dividindo o espago com  os trabalhadores 

aposentados, que vendem  sorvete e doces para os que estao por ali, 

esperando o coletivo para irem aos bairros perifericos d istantes do 

centra. Outras cenas reportam  ainda os usos dos casais de 

nam orados nos bancos perto das arvores, dos estudantes que ficam 

por ali, esperando o horario da escola publica -  Bueno Brandao -  

dos aposentados que jogam  dam as, dos jornaleiros com suas 

bancas de jornais, por vezes, rodeadas pelos trabalhadores 

desem pregados, que leem as notfcias em destaque nos varios 

jornais vendidos.

No un iverso  dessas re lagoes, o espago tam bem  e m arcado 

pe los es tilos daque les que traba lham  nos escrito rios, no com erc io  

e nas a tiv idades  de servigos, com o consu ltorios  e hosp ita is 

privados loca lizados  p rox im os dali. As figu ras  desses hom ens 

d is tinguem -se no uso de suas ves tim entas, ge ra lm ente , com  os 

seus te le fones ce lu la res  e pas tas de mao. As m ulheres  que 

traba lham  na rede de loja e bancos  tam bem  usam  a praga com o 

lugar de passagem . A lgum as sao identificadas devido  ao uso dos 

un ifo rm es das C asas P ernam bucanas ou das Lo jas Am ericanas, 

esta  u ltim a na esquina  da praga. N esse espago, e possive l, 

tam bem , ouv ir cangoes de m usicos de ou tras  cidades, que 

aum en tam  o som  dos seus instrum entos, d ispu tando ‘os 

ouv idos ’de quern passa com  os ba ru lhos dos carros  que circu lam  

nas avenidas

.Nas entrev is tas rea lizadas com  os m oradores , os sen tidos 

dados ao espago a rticu lam -se  ao tem po  de suas v ivencias  na 

c idade:
“ (...) Ah, na praga Tuba l V ile la  tem  um pred io aqui 

ne? aquele que era o m aior p red io  de U berland ia, a 

gen te  sentava aqui na praga so pra fica r o lhando esse 

pred io (....) ( risos) Era, o d ivertim en to , d ia de dom ingo 

(...) E, a praga Tubal V ile la , g irava  quase tudo em  volta 

dessa praga (...) aqui era a Igreja, tinha um a casa de 

um a m enina que e co lega nossa, e aqu i tinha  a casa
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daque la  ve lha que usava com o pensiona to  (....) ho je e 

tudo (,...)” .(132) 133

N essas re ferencias, um dos sen tidos dados ao predio 

Tubal V ile la  e a praga e dem arcado na percepgao de um tem po  de 

m udangas das re lagoes na c idade. Nas lem brangas, o p red io . 

apa rece com o um a atragao nova, ja  que era um a construgao que 

m udava a pa isagem  da c idade, despon tando  sobre esta  os 

prim e iros sina is da vertica lizagao que passou a ser com um  no 

p resen te<133). A  praga ap resenta -se com o um lugar onde a v ida da 

c idade se faz ia  nas re lagoes com  os dem ais m oradores, os 

am igos que pertenciam  a m esm a geragao. A lem  disso, esse 

espago tam bem  carrega os s ign ificados  das d ife ren tes  praticas 

que ali se rea lizavam  aos dom ingos, no d ive rtim en to , depo is da 

m issa na Igreja da M atriz. Sob esse angulo , as lem brangas trazem  

nao so um tem po  em  que esses espagos s im bo lizavam  as 

m udangas, com o tam bem  a pe rm anenc ia  das re lagoes vividas 

pe los m oradores, po is tudo g irava ali. D essa m aneira , o espago e 

ca rregado  po r um a gam a de ou tros s ign ificados  que se 

re ferenciam  nele ou tros  sentidos, um a vez que se tra ta de ou tras 

m em orias d ife ren tes  daque la que se ancora nos m arcos do poder, 

ali representado  nos seus m onum entos.

Na en trev ista  com  outra  m oradora de um dos predios 

con s tru idos  nos anos oitenta , o o lha r sobre aquele espago, da 

jan e la  do seu apartam en to , trouxe -lhe  recordagoes sob re  as

132 E d ilam ar Resende, 46 anos, aposentada, nasc ida em  U berland ia  em 

1952, na rua Ip iranga, prox im a ao centra  da cidade. Form ou-se  

professora  de Educagao F is ica  e trabalhou na E S E B A Escola de 

Educagao Basica da UFU. R eside no bairro P rogresso p rox im o ao 

C am pus Santa M onica da UFU. Entrev ista  rea lizada dia 4 de setem bro 

de 1998. Fita n. 1/98 acervo da pesquisa.

133 O pred io Tubal V ile la  fo i um dos prim e iros  predio de apa rtam ento  a 

serem  cons tru idos  no in ic io  da decada de sessenta, m arcando, ass im , o 

m om ento da ve rtica lizagao da c idade. C onf. SO AR ES, Beatriz R ibeiro. 

u b e r l An d ia : “d a  c id a d e  ja r d im ” a o  “p o r t a l  d o  c e r r a d o  Im agens e 

representagoes no T riangu lo  M ine iro .D outorado. Sao Paulo : USP-SP, 

1995.
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praticas  e v iveres  cons ide rados  num tem po de m udangas e 

pe rm anenc ias  na v ida socia l da c idade, a linhavadas no leque das 

recordagoes que m arcaram  a sua experienc ia  social. Essa 

m oradora tinha, no un iverso  dessas  re lagoes de d ife rengas, um 

lugar no qual se orientava na c idade:

“Ah! U berland ia sem pre  foi um a cidade assim  de 

“C o rone lism o” , ne? E um a cidade em que a diferenga 

socia l e sutil, que r dizer, e la nao e fa lada, ne? M as ela 

ex iste  e e bem  rig ida, ne? E a gen te  sabe d isso, ne? As 

fa m ilias  m ais im portan tes tinham  seus hab itos  seus 

cos tum es, ne? E, nao havia m istura , ne?” .<134)

N esses testem unhos, o espago e traduz ido  no m odo com o 

essa m oradora concebe as re lagoes de poder, ap resen tando  a 

c idade no un iverso das fam ilias, identificadas nos cos tum es e 

habitos, in te rpre tados  com o praticas que m antinham  o contro le  

sob re  a vida socia l, da qual se recorda no tem po  de sua 

juven tude :

“ (...) porque na epoca que a gen te  era jovem  aqui na 

“A fonso  Pena” , em  fren te  onde era o B radesco era o 

“C ine U berland ia” , ne? D urante m uitos anos, era o 

c inem a m ais chique da c idade, ne? Um pred io im enso! 

Era um c inem a im enso, m uito alto! Ne? Se eu nao me 

lem bro bem , uns dois m il lugares, mil e tan tos lugares 

isso eu num  sei, num eros nao e o m eu forte  (risos) m as 

(...) en tao  aqui na porta do c inem a era  o, o que a gente 

fa la o “foo tin g ” , ne? Q uer d ize r o passe io, as m ogas 

passavam , nao e? E os rapazes ficavam  nas na rua, ne? 

E apreciando vai e vem  dali surg iam  os nam oros e etc., 

ne? Ne? E aqui tam bem  no ja rd im , ne? So que nao 

cham ava a inda “Tubal V ile la ” era a “Praga da R epub lica ” , 

ne? T eve varios  nom es, (risos) entao, e, havia esse 

“fo o ting ” e a gen te  passeava e tudo, m as havia um a 

separagao: do lado do passe io  de ba ixo passeavam  os 134

134G era lda M aria, natural de U berland ia, p rofessora aposentada

da UFU.
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brancos e do lado do passeio de c im a  passeavam  os 

negros, certo? ”135

Para essa m oradora, as p raticas soc ia is que nao m ais 

pontuam  aque le  espago, com o um lugar seg regado  no uso de 

brancos e pretos, aparecem  com o d ife rengas que nao m ais se 

to rnam  v is ive is  no local onde essas praticas  se faziam  

representar. Em sua narra tiva, o que m ereceu atengao foi a 

descrigao de um cenario  re fe renciado  nas im agens que aparecem  

sobre o c inem a osten toso e ponto ch ique da c idade, sendo este 

ocupado, a tua lm ente , por um  estabe lec im en to  bancario , com o 

tam bem  os tragados das ruas e o jard irn  da praga, re feridos nos 

varios nom es v incu lados as m udangas po liticas  das institu igdes e 

de seus representan tes. Era nesse cena rio  que a d iv isao  socia l se 

to rnava v is ive l no m ov im ento  do va i-e -vem  dos rapazes e m ogas 

que faz iam  dos passe ios, nas ca lgadas e na praga, um a m aneira 

de de m arca r as suas d ife rengas socia is, v is tas com o um tem po 

que m arcava aque le  espago. O tem po, recordado naque le espago, 

exp lic ita  a m aneira  com o essa m oradora concebe o p resen te  na 

sua identificagao com  o passado, um a vez  que, na apresentagao 

que faz  da c idade, o angu lo  principa l fo ra  o m odo com o perceb ia 

as re lagdes de poder, por m e io das qua is  consegu ia  orientar-se, 

apontando, assim , o lado que ocupava  na rua, quando perceb ia 

essa segregagao.

N essa narra tiva, as re ferenc ias  d im ensionam  esse espago 

no angu lo  das re lagoes que se constitu iam  ne le e que podiam  

tam bem  exp ressa r o m odo com o d ife ren tes  su je itos d isputavam  

um lugar, que carregava, na propria  a rqu ite tura , a fo rm a  com o foi 

cons tru ido  para o uso exc lusivo  dos brancos da cidade.

Nas entrev is tas rea lizadas no cen tra  da c idade, com  

traba lhado res  aposen tados que m oram  na periferia , pude 

pe rcebe r ou tras  fo rm as de ap rese n ta r a c idade, apontadas  no 

m odo com o exp licavam  os seus v fncu los com  a m esm a.

135 idem , idem.
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“ (...) Q uando eu v im  pra U berland ia , nao tinha 

nenhum  predio. T inha um pred io que era o Tubal V ile la  e 

a D rogasil que e pregado, do lado de la, ne? (...) Po is e, 

e les tava em  construgao, que ate eu ja  traba lhe i la, 

pouco tem po tam bem , no Rosa M aria. M as a evolugao 

fo i dem ais! N ossa Senhora! Nao existia bairro quase 

nada, (...) A gora , a c idade ta perdida de vista, ne?” (136)

R eportando -se  a pa isagem , esse trab a lh ado r identifica  no 

pred io um sinal de reconhec im en to  de um tem po, que exp ressa a 

c idade em  que chegou, com o tam bem  aquela em  que v ive no 

presente. Ele fo i um dos m u itos  que aqui chegaram  para traba lha r 

nos p red ios  que despon tavam  na c idade, na decada de sessenta , 

com o sinal da m odern idade. Para esses traba lhado res, re tiran tes 

de ou tras  cidades, a praga Tubal V ile la  recebe um outro  sentido. 

AN era o ponto de re fe re nd a  para consegu irem  traba lho, nos 

varios p red ios  que estavam  em  construgao.

“ (...) a i fique i ali na praga, traba lhando assim  de 

am bu lante  na praga, pegava um te lhado dum , d ’outro, 

nos G arcia  m esm o trabalhe i um a porgao de tem po  assim  

(...) traba lhava acabava o servigo parava uns pouco, 

depois eles m e cham ava atras, assim  gragas a Deus, eu 

sou um hom em  trabalhador, honesto , cum prindo com  

m eus dever, ne? ’’<137)

“ Na praga (...) consegu i os em prego, as am izades (...) 

e (...) a gen te  ficava conve rsando com  os am igos que

136 Sr. N ativo, nasceu em P iui. MG. - 75 anos, p rofissao carp in te iro , ve io 

para U berland ia  com  a fam ilia  em  1961. T raba lhou  com o na construgao 

civil, foi m ora r no Bairro M artins. Ingressou com o a judan te  geral na 

em presa R e im assas, onde se aposentou . Sua entrev is ta  fo i rea lizada na 

sede do S ind ica to  da A lim entagao, onde seu nom e figura  entre  os 

prim e iros  filiados . E le m ora num  dos ba irros perife ricos da c idade. 

Entrev ista  rea lizada na sede do S ind ica to  dos T raba lhado res da 

A lim entagao de U berland ia. 20 /09 /1995. Fita n. 01 /95  A ce rvo  da 

Pesquisa. CRC. Udia. MG.
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sentava nos banqu inhos la, sen tava deba ixo  das arvores
(  y (1 3 8 )

A s lem brangas dessa praga traduzem  o espago nas 

re fe rencias  as poss ib ilidades que buscavam  encontra r nas 

re lagoes com  aque les que ja  traba lhavam  em  U berland ia. Nesse 

angulo, a praga Tubal V ile la  e v ista  com o um  lugar que, nessa 

epoca, se cons titu ia  num  cam po das necessidades e dos 

in te resses desses  traba lhado res, que viam  o p rocesso de 

m udanga da c idade com  a expec ta tiva de m udar de vida, a inda 

que fosse  para trab a lh a r num  ram o que nao faz ia  parte das 

e xp e rie n c e s  que traz iam , quando  chegavam  a c idade. C om o me 

contou o Sr. N ativo que o desafio  de le, quando  ia traba lha r nas 

construgoes, era ap rende r um a p rofissao d ife ren te  daque la  que 

rea lizava na sua c idade nata l. La era carp in te iro , cuja 

especia lidade era o conserto  das pegas de carrogas:

“T raba iava  de carp in te iro , m aderam ento  de casa, 

traba lhe i com  m eu pai tam bem , um a porgao de ano, 

fazendo  ca rro -de -bo i, en tao  aprendi com  m eu pai fazer

138 Sr. Jorge  L im a 68 anos, func iona rio  pub lico  aposentado  da UFU. 

M ora no Bairro Pam pulha , p roxim o ao P arque do C am aru. Ingresso na 

U n ivers idade com o traba lhado r do se to r de obras, antes, porem , 

trabalhou em varios  lugares na c idade, na construgao civil. V e io  da 

regiao prox im a a c idade de T upac igua ra  com  a fam llia  em  1960. La era 

traba lhado r rural. Em U berland ia, traba lhou na construgao de a lguns 

pred ios no centra  e tam bem  na construgao da c idade industria l - con jun to  

hab itac iona l Industria l, da C adeia Publica e no cam pi da UFU. M orou em 

d iversos ba irros que, nesse tem po, estavam  se fo rm ando no se to r norte 

e leste da c idade, com o  o T ibe ry  e o Santa M onica, o p rim e iro p rox im o a 

R odovia BR 050, e o segundo, prox im o ao cam pus Santa M onica da 

UFU. P rox im o a sua casa, possu i um a vaca le ite ira. Sua esposa faz 

que ijo  e ele os vende para os  conhec idos  na U n ivers idade. S egundo ele, 

esse com erc io  e um a m aneira  de com p lem en ta r a renda e tam bem  

tn a n te r um v in cu lo  com  o traba lho  d e ^ u e  m a is  gosta , que e ‘lidar com  

co isas da roga ’ . R ealize i duas entrev istas  com  ele. A  prim e ira no even to  

do an ive rsa rio  da c idade rea lizado no P arque C am aru, em 1997, e a 

segunda em  sua casa, no dia 07/09 /1998. F ita n°. 16.4 e 19/98 Ace rvo  

da Pesquisa. CRC.
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ca rro -de -bo i, a f depois que  eu v im  pra aqui nao tinha 

servigo de ca rro -de -bo i, entao, nunca m ais fiz  carro  de

boi” .(T39)

A s hab ilidades  ap reend idas  nas re lagoes fam ilia res , na 

pequena c idade de Piuf, serv iram  de base para ap rende r a outra 

que, segundo  ele, ex ig ia m ais de le. Em U berland ia, e le ia se 

de ixando envolver, po r necessidade  e tam bem  po r esco lha, num a 

fungao que dem andava  m ais urn estilo  urbano, que se 

desenro lava  nas re lagoes po r m eio das qua is  tam bem  constru fa 

sua iden tidade socia l de se r urn bom traba lhado r:

“A  m arcena ria  tem  m uita  ciencia , a carp in taria  

tam bem  tem . E, c ienc ia  assim , acabam ento , certo? ja  a 

ca rp in taria  e um a coisa m ais g rossa, vam os d ize r assim  

e servigo de, serra te  e m arte lo , ja  a m arcena ria  nao. 

m arcenaria , e o m ovel, e co isa de acabam en to  (...)” .<140)

D ia logando com  tra ba lhado res  aposen tados, fui 

pe rcebendo  que, ao assina larem  esta  c idade nas re fe renc ias  aos 

espagos, que, com  seu traba lho , a juda ram  a constru ir, o cen tra  da 

c idade era ca rregado  pe las m uitas m arcas  hum anas, que 

traduziam  em  fo rm as desafios , expec ta tivas  e incertezas, sendo 

estes sen tim en tos  que figu ravam  quando  fa lavam  sob re  as a ltu ras 

e qu an tidade  de predios, na c idade.

“Eu trabalhe i, vam os supos que tem  um pred io de 

fren te  aqui, eu traba lhe i nele, descendo  a F loriano 

Pe ixoto  (...) fico  isso aqui, aqu i ela vira  pra ca, ne (...) 

aqu i passa (...) a praga ta aqu i nao e? E o centra . A f 

(...) essa rua deba ixo  aqui e a A fonso  Pena, e A fonso 

Pena, en tao traba lhe i aqu i de fren te  num  pred io aqui, 

traba lhe i no predio, traba lhe i aonde e hoje (...) e (...) e 

um a esco la  hoje, e hoje, be irando  la, que hoje 

desm ancharam , que hoje e o H otel P res idente, qu i ta 

m a is pra ba ixo aqui, num  ta? Ja ta na, na, na (...)

139

140
Sr. Nativo, con fo rm e  c itado ante rio rm ente . 

idem
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naque la  ruinha ali 6. Na F loriano Pe ixo to  aqu i em baixo 

eu traba lhe i na, na Santos D um ont, e Santos D um ont 

nao tern urn pred io?  Q ue atravessa aqui m ais ou m enos, 

que pega a F loriano Pe ixoto e sai na A fonso  Pena, aqui 

m esm o (...) T raba lhe i aqu i em c im a onde eu ganhei 

m uito  d inhe iro , eu ganhei rnuito d inhe iro  nesse predio 

que eu traba lhava la .<141)

A s avenidas e o Hotel P res idente ganham  s ign ificados  de 

m arcos  de um a c idade na qual esse m orado r se reconhece no 

m om en to  em que tam bem  se trans fo rm ava  em  operario  da 

construgao civil. N esse sen tido , o cen tra  trans fo rm a-se num  lugar 

do reconhecim en to  dos territo ries, cons titu idos  em  vista das 

poss ib ilidades , que se ap resentavam , para m uitos, que, com o o 

senho r Jorge, eram  traba lhado res  ag rico las  e que, nos anos 

sessenta, p rocuravam  a c idade para encontra r ne la urn traba lho  e 

con s tru ir um a v ida m elhor.

D esse m odo, quando  se anda na c idade nos cam inhos das 

re ferencias  dos seus m oradores, as im agens positivas, 

con s tru idas  para ela ficam  o fuscadas, em  relagao as im agens das 

m em orias  sobre os m esm os espagos. No con tras te  en tre  essas 

im agens, no ta-se o m odo com o a c idade se transform a num  lugar 

dem arcado nos m uitos e d ife ren tes  sen tidos dados ao tem po 

h istorico, isto e, ao tem po  de sua construgao, e que ap resentam  

na m ane ira  com o esses su je itos exp rim em  nela os re ferenc ia is  

inscritos  por suas cu ltu ras  e experienc ias  sociais.
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141 Sr. Jorge  Lima, con fo rm e c itado anteriorm ente .
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