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As atividades e praticas desenvolvidas em urn determinado es
paco sao tipicas de urn periodo especifico. Segundo Castells

(1983),0 espaco e 0 produto material elaborado a partir de determina
das relacoes sociais que, associados em sua forma e funcao, sao respon
saveis por uma significacao social. 0 espaco urbano, por exemplo, nao
se encontra de modo aleat6rio, jogado ao acaso, ha nele determinados
elementos ideo16gicosque caracterizam cada modele e periodo no qual
estiveram assentados modelos especificos de organizacao social. Neste
sentido, a paisagem representa 0 resultado do acumulo 16gicodos diver
sos tempos, vivenciados de forma diferenciada pelos seus habitantes e
citadinos, conforme a disponibilidade de recursos materiais, equipamen
tos tecno16gicos, expectativas ideo16gicas e experiencias individual e
grupal (Etchevarne, 2002).
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Muitas vezes par sujeicao e nao par livre escolha,

Noespaco antropol6gico as diversas forcas sociais conduzem, segun
do Certeau, a urn "efeito produzido pelas operacoes que 0 orientam, 0

circunstanciam, 0 temporalizam e 0 levam a funcionar em unidade
polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais"
(1994:202), resultando, dessa forma, nas diversas divisoes do espaco e
dos subespacos, Estes, por sua vez, sao fruto dos conflitos, das lutas e
interesses contraries que resultam, no presente, nas diferentes estru
turas espaciais elaboradas no passado.

Segundo Raffestin (1993), a analise das atividades humanas en
volve tres aspectos fundamentais: a populsciio, englobando 0 que ele
mesmo denominou de certos seres; 0 territorio, entendido nao s6 na
sua relacao espacial, como tambem temporal e, por fim, os recursos,
ou seja, determinadas coisas. Neste momento, serao abordados al
guns dos principais conceitos que versem sobre 0 locus de sociabili
dades que se estendem desde 0 lugar, passando pela constituicao do
especo e, finalmente, 0 territ6rio. Portanto, 0 estilo de vida adotado'
em uma dada comunidade, bern como sua visao de mundo, nao sao
configurados de forma aleat6ria. Eles caracterizam as relacoes soci
ais que podem ser percebidas a partir de tres itens apontados por
Milton Santos (2002, a): 0 tempo; 0 especo e 0modo como a sociedade
se organiza para a producao de sua existencia material. Avariacao
de cada categoria no bojo da(s) sociedade(s), equivale dizer que pesso
as de locais distintos e modos de producao diferentes parecem viver
tempos diferenciados.

Para a construcao das cidades coloniais a prioridade era dada it ques
tao da seguranca, Era urn tempo em que a colonizacao ainda dava seus
primeiros passos eo interesse de estrangeiros em adentrar nas terras
brasileiras era muito grande. Estava no plano de povoscomofranceses
e holandeses adentrar nas terras brasileiras, atemorizando, desse modo,
a paz e a tranquilidade portuguesa em terras brasileiras.

As vilas e cidades desse periodo eram criadas quase sempre por de
terminacao oficial e expressa da Coroa, geralmente com fins estrategi
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cos, sobretudo voltados para a defesa da costa brasileira. De modo ge
ral, segundo Omegna, "antes da cidade aparecer, um pequeno grupo
decide que ela exista, pelo feiticismo de uma Carta Regia e a implanta
cao do pelourinho" (1971:15). Sao Cristovao, por exemplo, nasce entre
dois grandes centros produtores de cana-de-acucar, Salvador e Olinda,
ocupando um territorio estrategico, elo de comunicacao entre esses po
los, resguardando a costa contra ataques inimigos e ainda produzindo
couro e carne para ser consumido nessas capitanias.

As vilas coloniais encontravam-se tradicionalmente em locais altos
evidenciando uma mentalidade preocupada com os ataques inimigos.
Devido a associacao entre Estado e Igreja, ocorrido principalmente no
periodo colonial, as vilas eram erguidas inicialmente a partir da cons
trucao de uma igreja. Em seu entorno surgiam algumas casas, geral
mente das pessoas mais influentes, revelando uma hierarquia de ocu
pacao do espaco. Essas casas eram construidas rentes a rua, evidenoi
ando, assim, urn estilo comportamental social que procurava romper
com 0 universo rural.
o projeto de colonizacao portugues incluia a edificacao de igrejas

monumentais, localizadas no coracao de humildes vilas. Aconstrucao
da cidade colonial comecava geralmente pela praca maior, atraves de
monumentos religiosos, dessa forma, 0 catolicismo atuava como fator
de coesao ideologica em uma sociedade rarefeita, agregando as pesso
as em um meio disperso e cumprindo, desse modo, urn papel politico
(Lopez, 1994).

A igreja concentrava a vida citadina, nas cidades nordestinas, onde
sao desenvolvidas relacoes sociais. Aporosidade, a que se refere Benja
min, ira pensar na cidade transformada em palco de relacoes sociais, as
ruas, por exemplo, transformam-se em cenarios (Carlos, 2001, a). 0
espaco e 0 ponto de encontro, nele sao desenvolvidas sociabilidades e
estabelecidas relacoes cotidianas com os lugares de atividades. Ha a
efetivacao de uma vivencia pelos habitantes e citadinos, a partir de
praticas diferenciadas. "Acidadania e aqui concebida como algo que se
traduz no cotidiano, e nas aedes mais habituais do cenario da vida pu
blica ha discus sao e conflitos, que, de uma forma ou de outra, tradu
ze!ll-se em disputa territorial" (Gomes, 2002:9). Neste sentido, a praca
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onde esta localizada a igreja pode ser entendida nao apenas pelos aspec
tos das sociabilidades, como tambem pelo vies da competicao, onde sao
desenvolvidas relacoes de poder, buscando a conquista de espacos no
seu entorno. A cidade colonial cresce nos desdobramentos da matriz, e
geralmente ao redor da nova capela, dividindo-se em par6quias ou Ire:
guesias, comoeram comumente designadas, comprovando a denomina
<;aoeclesiastica (Omegna, 1971).

Ao que parece, tudo convergia para fazer do catolicismo urn espeta
culo proselitista com encenaeoes que incluiam procissoes, rmisicas,
novenas, sermoes e ladainhas. Aigreja central era 0 grande monumen
to vistoso que atuava nao apenas comodelimitador territorial, com suas
torres visualizadas praticamente de qualquer parte da cidade, inclusi
ve do porto, na parte baixa da cidade. Alem disso, conforme Omegna, a
igreja central "marca 0 centro citadino, porque e ela quase que a unica
edificacao de feitio e estilo realmente urbano" (1971:23).Nessa socieda
de fortemente marcada pela cornpeticao entre 0 urbano e 0 rural, 0

monumentalismo das igrejas aparentemente representa a derrocada
simb6lica dos senhores moradores nas casas-grande. Contudo, a igreja
representava a superacao dessa dicotomia, entre as zonas rurais e ur
banas, atribuindo ordem a urn espaco-tempo definido por meio de ritu
ais simb6licos, praticados por atores sociais que, independentemente de
distancias, reconhecem a sacralidade atribuida a esses espacos
identitarios e apropriados por todos aqueles que para eles rumam em
busca de praticas de zelo e de devocao, A localizacao "c..) e °dorninio
arquitet6nico de suas edificacoes na praca principal, que as ordenacoes
d' EI-Rei Ihe separam, e bern figura e testemunho de sua soberania
espiritual, moral e politica que poucos ousam contestar". (Omegna,
1971:27).

No Brasil foram aproveitadas antigas tradicoes urbanisticas de Por
tugal. As vilas e cidades brasileiras apresentavam ruas de aspectos
uniformes, as residencias eram construidas "sobre 0 alinhamento das
vias publicas e as paredes latera is sobre os limites dos terrenos. Nao
havia meio termo: as casas eram urbanas ou rurais, nao se concebendo
casas urbanas recuadas e comjardins" (Reis Filho, 1978:22). 0 mesmo
acontecia com os palacios, edificados ao estilo das residencias comuns,

----------------------------_,-,

o SECULOXIX E A MODERNIDADE



seguindo 0 alinhamento das vias publicas, Nao havia calcarnentos
que possibilitassem os passeios publicos, bern como arborizacao das
ruas, como consequencia, a paisagem urbana era marcada pela au
senoia de verde, sinonimo do universo rural, de modo a acentuar a
impressao de monotonia, gerando naturalmente a impressao de con
centracao, mesmo em nucleos de populacao reduzida. 0 alinhamento
de casas sobre as vias publicas, provocando a ausencia de uma paisa
gem arborizada, associada a intencionalidade em demonstrar uma
concentracao populacional, parece significativo para entender uma
sociedade que anseia pelo espirito urbanistico, mesmo que suas prati
cas cotidianas e suas condicoes materiais atuem de modo contradito
rio a essa mentalidade.

Reis Filho (1978) relata que as casas eram construidas de modo
uniforme, demonstrando, desse modo,uma preocupacao coma unifor:
midade arquitetonica, tanto nas suas plantas, comonas suas tecnicas
construtivas, remetendose, assim, as origens dourbanismo medievo:
renascentista portugues, Contudo, segundo Freyre (1982), essas habi
tacoes apesar de apresentarem fachadas comtraces predominantemen
te urbanos, traziam no seu interior caracteristicas que as contraria:
yam, persistindo habitos tipicamente rurais, tais comoas criacoes de
aves e 0 cultivo de plantacoes diversas. Contradicao esta a que Freyre
denominou de rurbenizeciio.

A ocupacao humana de urn determinado espaco, de modo tempo
rario ou perene, implica a impressao de marcas na paisagem e a
possivel modificacao da natureza. Desse modo, segundo Gil Filho, "0
espaco absoluto, religioso e politico em carater era produto dos laces
de consanguinidade, solo e idioma, mas alem disso para 0 espaco
relativizado e hist6rico" (1997:112). Esta acao traz no seu interior
traces representativos de urn determinado grupo social e de suas
relacoes sociais, tipicas de urn espaco-tempo distinto, irnbuido de
valores e de acao simb61ica,responsavel pela formacao de territ6rios
distintos.

Os territ6rios, muitas vezes, sao originados a partir de experienci
as cotidianas. Elas podem ser entendidas pelo olhar dos atores sociais,
atraves das suas relacoes comdeterminados
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o estabelecimento de limites territoriais pode ser percebido por meio
de elementos naturais e/ou antr6picos. Muitas vezes ele se da por ele
mentos da natureza, tais como rios, vales, etc, desde que revestidos de
carater simb6lico. Ha ainda, no entanto, determinados limites que sao
antr6picos expressos em edificacoes petrificadas no espaco, a exemplo
de templos religiosos, palacios, etc. Muito mais que elementos naturais
ou apenas construcoes ha nesses toda uma carga simb6lica que repre
senta, conforme Geertz (2001), 0 ethos e a visao de mundo dos atores
SOCIalS.

Nesses espacos de sociabilidades ha, de fato, a enunciacao ideol6gica
dos diversos atores sociais, seja por meio material ou imaterial, atraves
de rituais. Esses rituais, elaborados no fervor das contradicoes cotidia
nas, irao diferenciar aqueles que sabem ou nao decodificar urn deterrni
nado elemento simb6lico. Na cultura material isso ocorre pelo acesso ou
nao de urn determinado bern.

Ainda segundo Geertz (1978), 0 carater simb6lico quando associado
aos simbolos sagrados encontra -se relacionado a uma ontologia e uma
cosmologia atreladas a determinada estetica e moralidade. Essas ima
gens eo reconhecimento simb6lico pela comunidade local sao fontes de
respeito e de hierarquia. As cidades coloniais, por exemplo, nascem a
partir da construcao de uma capelinha, muitas vezes, vindo a se trans
formar posteriormente na igreja matriz. Ao seu redor VaGsur gin do as
primeiras habitacoes, as casas mais pr6ximas do templo religioso tra
zem consigo urn status simb6lico, reconhecido tanto pelos habitantes
urbanos como rurais. Segundo Omegna (1971), esse e 0 unico centro
citadino capaz de convergir moradores desses dois espacos,

locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros: a paisa
gem do natal ou os sitios dos primeiros amores, ou certos lugares na
primeira cidade estrangeira visitada na juventude. Todosesses locais
guardam, mesmo para 0 homem mais francamente nao-religioso, uma
qualidade excepcional, 'unica" sao os 'lugares sagrados' do universo
privado, comose neles um ser nao religioso tivesse tido a revelacao de
uma outra realidade, diferente daquela de que participa em sua exis
tencia cotidiana (Eliade, 2001:28).
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A colonial tida, de modo geral, comoprolongamento ou alargamento da metr6pole
(a maepatria), era tarnbem, comitantemente a sua negacao (Novais, 1997).
Esta afirmacao implica diretamente no reconhecimento da complexidade cultural
que ira distinguir a colonia da metr6pole. Ha, ainda segundo Novais, a presenca
de elementos distintos coexistindo simultaneamente e esta relacao teria gerado
urn confronto cultural ou, em suas palavras: "esta e a primeira e importantissima
caracteristica que devemos ressaltar L..J a continuada chegada de novos
contingentes populacionais" (Novais, 1997, p. 20).

A ideia urbanistica que veio a caracterizar as diversas nacoes, so
bretudo no final do seculo XIXe inicio doXX,esteve clara mente associ
ada a nocao de reformas sociais. No caso brasileiro, por conta de toda
sua tradicao hist6rica, as formas predominantes, ao que parece, nunca
foram tao rigidas, Para Ribeiro "essa relacao nao e assim tao clara, 0

que da uma certa ambiguidade ao discurso urbanistico, ja que os con
ceitos importados estao carregados do ideal reformador que os caracte
rizou em sua origem" (1996:54). Talvez por conta de toda uma estrutu
ra mental herdada que pairou sobre a cidade brasileira, tendo vigorado
urn modelo importado", que esteve umbilicalmente interligado as for
mas rurais de organizacao social. Arurbanizacao, proposta por Freyre,
parece consistir justamente na importacao de urn modelo rural portu
gues adaptado a vida nos tr6picos.
o inicio do seculo XIX ficou marcado pela vinda da familia real ao

Brasil. Esse fato trouxe, no seu bojo, profundas mudancas no cenario
politico, economico e produtivo dopais. Com a presenca da corte em ter
ras brasileiras foram suscitadas novas exigencias, do ponto de vista cul
tural "significoua modernizacao doRio de Janeiro. Desenvolveu -seentao
uma cultura laica, mundana, cortesa e aristocratica" (Lopes, 1995:11).

Atendendo a ideia do conde da barca, foi trazida para 0 Brasil uma
missao artistica francesa, no ana de 1816. Comela veio 0neoclassicismo,
urn estilo caracterizado pela simetria a service da ordem e da perenida:
de dos valores estabelecidos (Lopes, 1995). Esse estilo estava em yoga
na Europa desde 0 fim do seculo XVIII e fora 0 estilo oficial do Imperio
Napoleonico. No Brasil, 0 neoclassicismo teve importancia impar ao
romper com a arte colonial barroca, mest.ica e autodidata,
sacramentando uma ideologia, do ponto de vista da producao cultural,
que duraria ate a Semana deArte Moderna (Lopez, 1995).

,
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Na area do conhecimento, 0 seculo XIX ficou marcado pelo espirito
inovador das descobertas cientificas, motivadas pelo positivismo, e por
uma serie de modificacoes adaptativas e de reorganizacao da sociedade.
Os novos tempos tambem ficaram marcados pelas sucessivas revolu
coes burguesas, sobretudo na Inglaterra. As descobertas cientifico
tecno16gicas permitiram a criacao de novos traces arquitetonicos de
senvolvidos na Franca pelo arquiteto francosuico Charles Edouard
Jeaneret, mais conhecido como Le Corbusier.

A cidade artesanal, comhabitos tipicamente rurais, gradativamen:
te vai cedendo lugar ao que viria a se transformar em grandes metropo
les, caracterizadas pela separacao entre 0 espaco habitacional e 0 espa
coprodutivo (Portal, 1999).Talvez, a grande diferenca das cidades colo
niais do seculo XIXesteja no seu estilo arquitetonico influenciado pelos
bairros europeus, onde coexiste uma arquitetura colonial majestosa com
edificios que articulam tantos os poderes civis quanta religiosos (Portal,
1999). Esse principio de ruptura entre 0 poder politico e religioso, suge
re uma atuacao de forma decisiva rumo ao rompimento das fortes tra
dicoes rurais, que perduraram no Brasil, ate pelo menos a entrada do
seculoXx,

o seculo XIX ficou marcado pela hegemonia da nacao inglesa nos
campos da producao, do consumo e da distribuicao de mercadorias. Res
paldada em ideais iluministas, fortemente consolidados numa etica pro
testante, que nao visava simplesmente acumular, mas, acima de tudo,
reempregar 0 capital tornando possivel a sua multiplicacao, logo estava
instalado um sistema produtivo em serie, mas que suscitava novos
mercados consumidores.

Aquele antigo modelo rural, tipicamente portugues, por um lado,
segundo Boaventura Santos (1997), serviu desde 0 inicio como pano de
fundo para a acumulacao primitiva da Inglaterra, por outro, veio a
constituir a base da nacao brasileira. 0 seculo XIX, marcado pela
Revolucao Industrial, consolida uma nova logica para a organizacao
domodo de produeao. Esse modelo ira se opor a antiga 16gicapredomi
nantemente rural, agora denominado arcaico. Em sua oposicao surge
o moderno, senao urbano, mas ao menos com fortes intencoes urba
nisticas,
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Nao haven domais a preocupacao com as invas6es estrangeiras, es
sas cidades voltam-se para a ocupacao do litoral, seguindo desse modo
uma nova l6gica de ocupacao espacial, ditada essencialmente por para
metros e necessidades capitalistas. Para Ribeiro (1996), por conta dessa
oposicao aquele antigo modelo, surgem novas cidades, vistas nao s6
como contraponto, mas tambern como 0 lugar do artificialismo e, mui
tas vezes, da corrupcao.

As novas exigencias do capital suscitaram definitivamente a criacao
de novos espacos, construidos quase sempre no bojo de lutas de interes
ses antagonicos, praticadas no cotidiano dos atores sociais. Para
Featherstone (1995), ha uma distincao relevante que confunde dois sig
nificados da cultura: urn ligado ao significado antropol6gico ou cotidia
no e outro a alta-cultura. 0 primeiro elemento encontra-se presente em
todas as culturas, ele esta associado as praticas de representacao efeti
vadas pelos atores sociais, enquanto 0 outro representa 0 produto de
uma construcao simb6lica elaborada por urn conjunto de especialistas
que contam com 0 apoio de instituicoes e do direito normativo, cujo
aumento potencial de poder, ocorrido a partir do seculo XVIII, deu ori
gem a nocao de esfera cultural autonoma. A cultura em sentido antro-

.. pol6gico, cotidiano, por sua vez, co-existe simultaneamente com a alta
cultura, em urn mesmo espaco social. Estas posicoes ficam mais niti
das a partir do momento em que sao associadas ao estilo de vida e a
estrutura ocupacional das diversas classes sociais. Os grupos dominan
tes, desse modo, procuram apropriar-se de ''bens posicionais", conforme
apontado por Featherstone (1995), ou conforme Elias (1994), bens cujo
acabamento e sofisticacao sao diferenciados daqueles utilizados pelas
camadas sociais inferiores. 0 que separam esses grupos sao os gostos,
as preferencias, e sobretudo a disponibilidade para manter 0 padrao de
consumo por esses bens simb6licos.

Enfim, 0 seculo XIX ficou marcado por urn verdadeiro movimento
turbilhonar, modificando as mentalidades, a cultura material e susci-

No nordeste brasileiro, esse espirito "inovador" agiu como principal
responsavel pelo surgimento de novas cidades, essencialmente litorane
as, a exemplo de Macei6, Teresina eAracaju, todas de meados do seculo
XIX, e com sitios construidos em espacos portuarios,
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tando novos espacos, Fortemente consolidado em uma mentalidade
positivista, onde a ansia em controlar a natureza talvez nunca tenha
sido tao forte. Durante esse periodo 0 estado conflituoso, que tanto ca
racterizou 0 Brasil durante 0 periodo colonial, marcado pelas constan
tes ameacas de invasao estrangeira, ja nao existia. Esse fator de certa
forma possibilitou a criacao de novas cidades comcaracteristicas essen
cialmente Iitoraneas. 0 fator seguranca que tanto caracterizou as pre
ocupacoes dos grupos humanos, desde a pre-historia, ja nao atuava de
forma decisiva, afinal os homens haviam decidido pelas normas e con
venc;6es.As guerras nao mais interessavam, afinal elas poderiam tra
zer prejuizos a uma classe vitoriosa, a burguesia.

A ela s6 interessa 0 lucro. Para isso foram criados elementos ideolo
gicos; cientifico-tecnologicos, foram modificadas as relacoes de produ
cao, permitindo urn aumento da produtividade, surgiram novas cida
des, essencialmente portuarias, com novos traces arquitetonicos: para
que fosse possivel 0 escoamento de seus produtos e, por fim, apenas a
producao e a entrada desses produtos no mercado nao seria possivel
garantir 0 seu consumo. Para isso criou-se uma mentalidade a qual se
atribui urn determinado status a partir da posse e da manutencao ou
nao de determinados bens simbolico-posicionais,
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cao , espacos, t.err itcr ios, space, territory, modern.
modernidade.

Key words: Colonization,

structure, originating a new
spatial configuration, with coastal
cities, returned to Europe,
edificated on the strong pretext of
the port opening.

Palavras-chave: Coloniza·s-

uma nova configuracao espacial,
com cidades litoraneas, voltadas
para Europa, edificadas sobre 0

forte pretexto de abertura dospor
tos.

responsavel pelodesmantelamento seems to have been responsible by
da estrutura colonial, originando the dismantly of the colonial

century XIX seems to have
affected a constructed landscape
and deliberated standard in
brazilian cities. In that period
hovered the speech steer to
modern. This new outsider
mentality, came to break the
relation between state and church,

ao longo do seculo XIXparece ter
afetado a paisagem edificada e os
padr6es de assentamento das cida
des brasileiras. Nesse periodo pai
rava 0 discurso rumo a
modernidade. Esta nova mentali
dade, laica, que veio romper a re
IacaoEstado-Igreja, parece ter sido

.
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Este artigo analisa como a This article analyses as a
mudanca paradigmatica ocorrida change pattern occurred during
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