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O objetivo deste texto e analisar como a concepcao tecnicista de
higienizacao e rigido planejamento do espaco urbano e os ide

ais de modernidade nortearam a evolucao urbana deAracaju durante
as primeiras decadas do seculo XX, tendo como referente empirico 0

surgimento hist6rico de seu Mercado Central.
Como e sabido, a cidade de Aracaju, fundada em marco de 1855,

nasce sob a orientacao da agroindustria acucareira, de modo que, em
seus primeiros anos, sua existencia esteve relacionada a fixacao do apa
relho politico e administrativo e pela ocupacao da zona portuaria.

Os estudos mais completos sobre os primeiros anos posmudanca da
capital pertencem ao engenheiro Fernando Porto e ao ge6grafoBonifacio
Fortes. Porto (1999), em sua obra A Cidade doAracaju, os quais eha
mam atencao para causas da mudanca da capital e desenvolve interes
sante analise sobre os dez primeiros anos dessa cidade, na qual enfatiza
as dificuldades de povoamento impostas pelo tipo de solo e 0 esforco
inicial de crescimento urbano.
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o Engenheiro Basilio Pirro concebeu 0 planejamento de Aracaju nos moldes de
urn tabuleiro de Xadrez, no qual aparecem uma serie de quadras de 110 metros
de largura por 110 de cumprimento, distribuidas nas direcoes nortesul, e leste
oeste, sem ao menos levar em consideracao os desniveis e obstaculos naturais
do terreno. Para ver mais sobre 0 Planejamento Urbano de Aracaju, consultar
alern de Fortes (1955), Loureiro (1983).

Fortes (1955),por sua vez, alem de discutir 0 desenvolvimento urba
no aracajuano, mostra uma serie de deficiencias e maleficios decorren:
tes do projeto urbanistico desenvolvido pelo engenheiro Basilio Pirro'.
Segundo Fortes (1955),este projeto foiresponsavel pelodesencadeamento
do inchaco urbano desenfreado, das dificuldades de circulacao e de uma
intensa segregacao social gerada pelo fato da populacao menos abasta
da nao poder construir suas casas dentro dochamado "Quadro dePirrd',
por nao possuir recurs os suficientes para atender as rigidas exigencias
para construcao de residenoias do C6digo de Posturas Municipais, fato
que proporcionou 0 surgimento desordenado de uma serie de becos e .:
pequenas ruas, criando bairros marginais em relacao a populacao que
residia dentro do quadrado. _-"

No entanto, a despeito dos problemas economicos e da instabilidade
politica advinda na primeira republica e das dificuldades inerentes ao
sitio geografico em que estava localizada, area alagadica e cheia de pan
tanos, sempre sujeita a epidemias, comoa de c6lera, que irrompeu ja no
ana de 1855, Fortes (1955) aponta que a nova capital pode se manter e
crescer. Neste sentido, Ribeiro (1984) elenca uma serie intervencoes
urbanas realizadas emAracaju nas primeiras decadas do seculo passa
do, como0 aterro de areas alagadas, a construcao de diversas escolas, a
abertura de varias ruas, a construcao de edificios publicos (como0 Pa
lacio do Governo, 0 Hospital de Cirurgia e a Penitenciaria Modelo), a
inauguracao da primeira cas a de espetaculos - 0Teatro Carlos Gomes
(onde durante muitos anos funcionou 0 cine Rio Branco) -, oInstituto
Parreira Horta, 0 Instituto de Quimica e 0 Banco Estadual de Sergipe"
(Ribeiro, 1989: 46).

Deste periodo ainda datam importantes beneficiamentos urbanisti:
cos comoa implantacao da rede de agua (1908), identificado por Lourei
ro (1983) como0 primeiro service organizado em beneficio da populacao

SANEAMENTO E HIGIENE COMO SIGNOS DE UMA URBS MODERNA



..

Neste contexto, visando 0 desenvolvimento "sadio" e "civilizado" da
cidade, as autoridades municipais legislaram urn conjunto de disposicoes
normatizadoras doespaco urbano, as quais tambern regulamentavam os
costumes de seus cidadaos e usuarios.A maior parte dos projetos de in
tervencao urbana daquela epocaesteve pautada numa concepcaotecnicista
de racionalizacao da malha urbana, tendo sido desenvolvidos em sua
grande maioria por engenheiros sanitaristas e outros tecnicos igualmen
te fundamentados nos conhecimentos de medicina da epoca e na crenca
de uma analogia entre a higienizacao docorpo e da cidade.

Este novo ideal urbanistico adentraAracaju nas primeiras decadas
do seculo passado, tendo no bojo das politicas de melhoramentos urba
nos 0 signa mais eloqiiente desse processo. Elemento caracteristico des-
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las intervenciones urbanisticas em las primeras decadas del siglo
reflejaban el urbanismo higienista, segun el cuallos principios de
limpieza del hogar deben ser ampliados a espacios publicos. La
construcci6n de paseos, parques, fuente, los aterramentos definiti
vos em el centro, el embellecimento de rua da frente y la ampliaci6n
del reticu1ado a las areas pobres y obreras de la zona norte, son
indicadores de uma cierta modernidad em Aracaju. Esas mejorias
em la ciudad reflejan la politica higienista de ella epoca (Villar,
2000:222).

.
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aracajuana, a substituicao da iluminacao por querosene pela energia
eletrica (1913), esgotamento sanitario (1914), rede telefonica (1919), 0
service de bondes a tracao animal (1908).

Neste sentido, Barbosa (1992) em seu interessante estudo sobre 0

centro deAracaju, analisa urn dado importante, mas que nao emenci
onado pelos outros autores' a organizacao do Jardim Olympio Campos
em 1907. Segundo esta autora, esse jardim constituiu a primeira medi
da efetiva de embelezamento do espaco urbano, utilizando artificios de
arborizacao e ajardinamento, sendo, portanto, mais urn elemento
revelador das politicas de melhoramentos urbanos empreendidos em
Aracaju nas primeiras decadas do seculo XX. Sobre essas politicas
urbanas, Villar (2000) afirrna:

Sidney M.tos de lim.
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Ja em 3 de setembro de 1856, isto e, apenas um ana ap6s a transfe
rencia da capital, foi publicado doprimeiro C6digode Posturas Munici
pais deAracaju. Todavia, e no decorrer das tres primeiras decadas do
seculo XXque esta cidade assistira commaior frequencia a emissao de
novas normas para a gerencia do espaco urbano.
o primeiro C6digo de Posturas do seculo XXdata de 1903, na admi

nistracao do intendente Monteiro de Carvalho Filho. Esta lei emarcada
por duas grandes caracteristicas. Primeiramente chama atencao 0 ca
rater punitivo do documento, 0 qual prescreve rigidas penas pelo des
cumprimento de suas disposicoes. Este e 0 caso, por exemplo, do artigo
32,0 qual obriga aos proprietaries dos im6veis a limparem a frente de __-
suas casas sob a pena de pagarem pelo seu descumprimento a soma de
$5.000 ou passar 2 dias na prisao, 0 segundo import ante aspecto nota-
do e justamente sua preocupacao com "0 asseio e a hygiene da cidedd',
o que por vezes confundia-se com os ideais de "civilidade" e conduta
moral de seus habitantes, elementos presentes, por exemplo, nos arti-
gos 39 B 40, os quais normatizam 0 trato por parte da populacao com
seus "excretos" enquanto nao se estabelecesse na cidade 0 sistema de
esgotos. De acordo com a lei, "os excretos deveriam ser lancados no mar
depois do toque de recolher de silencio e em distancia tal da praia, que
possam ser removidos pelas aguas (pena: $10.000 ou 3 dias preso)" e,
quanta as latrinas existentes as mesmas deveriam ser colocadas mini
mamente 4 metros distante das fontes, serem cobertas e "fechadas logo
que as substancias contidas ascenderem 2/3 da profundidade das esca
vacoes" (cf.C6digo de Posturas Municipais, 1903: art. 39 e 40)

ARACAJU SOB A OTICA DE SEUS CODIGOS DE
POSTURAS (1903-1927)

sas mudancas nas feicoes urbanas nas cidades brasileiras, contexto da
passagem do seculo XIX para 0XX, e a grande influencia das concep
<;:oesde modernidade, salubridade e higienizacao do espaco urbano. Tais
ideais ficavam claramente expressos na disposicao e norteamento dos
C6digos de Posturas Municipais.
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Apassagem acima ebastante reveladora dos objetivosque nortearam
a elaboracao deste documento. Ainda ilustrando 0 anseio por uma cida
de "moderna" e antenada a tendencia das politicas de embelezamento
urbano empreendidas em outras cidades comoRio de Janeiro e Recife,
salientamos 0 conteudo do artigo 39 0 qual reza que no perimetro urba
no doMunicipio todas as casas deveriam ser edificadas comalvenaria,
pelo menos em sua fachada, ficando vedado 0 uso de cobertura de pa
lhas, zinco ou ferro.

Neste ponto, e valido salientar como a propria legislacao municipal
acabava desencadeando urn processo de segmentacao socio-espacial na
medida em que restringia as camadas mais populares de habitarem a
parte central da cidade.

Todavia, a despeito das rigidas prescricoes dos c6digos de posturas
municipais e do aparente clima de vigilancia instaurado com tais le
gislacoes, a realidade aracajuana destoava com a modernidade pre
tendida e anunciada. Nessa mesma perspectiva, Nely Santos (2002)
afirrna:

Art. 30 -Aintendencia naopoderaopporse a formaouarchitectura de
edificio,uma vez que sejam observadas as disposicoesdeste codigo,
salvo quando 0 conjunctonao offerecerurn dispositivoharrnonicoe
satisfatorio, relativamente a esthetica'{Codigode Posturas Munici
pais, 1912 - grifosnossos)

Art. 8°-Aintendencia municipal,por seus fiscais,ouagentes profissi
onais examinara toda a obra que for feita dentro da zona urbana, ou
perimetro da cidade, tendo em vista assegurar a execucaodas dispo
sicoe s reguladoras em proveito da Hygiene, segur anca e
embelezamento da cidade.

o segundo C6digode Postura desse periodo foipublicado em 1912na
administracao dointendenteAristides de Carvalho tambem preservan
do0mesmo teor higienista doC6digode 1903. Contudo, neste documen:
to fica mais explicita a preocupacao de identificar 0 desenvolvimento
urbano deAracaju com as concepcoes da modernidade:

Sidney Matos de lima
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o C6digo de Posturas Municipais de 1927 foi 0 primeiro a ser emito
apos a gestae estadual de Gracco Cardoso (1922-1927), reconhecidamen
te identificado comourn dos governos mais realizadores no que tange os
empreendimentos urbanos. Adespeito das realizacoes de Gracco Cardoso
e de ja haver passado cerca de 15 anos de vigencia do antigo C6digoMu
nicipal, em 1927 a intendencia aprova uma Iegislacao urbana que ainda
apresenta uma serie de perrnanencias, principalmente no que concerne 0

cuidado com 0 "saneamento" e "embelezamento" da cidade.
Havendo mantido muitos dos artigos e das concepcoesque nortearam

os c6digos anteriores, as Posturas Municipais de 1927 trazem algumas
poucas inovacoes, Aque, ao nosso ver, constitui-se como maior contri
buicao e trato na norrnatizacao da saude publica. Neste sentido, 0Codi
go de Posturas de 1927 traz dois capitulos tratando exclusivamente das
"Molestitu: Transmissiveis" (cap.VIII) e da "Yeccineciio eReveccineciio"
(cap. IX), os quais dentre outras medidas obrigam a isolar e remover a
pessoa acometida de molestia transmissivel a juizo domedico domuni
cipio para local apropriado, bern como determina a vacinacao de todos
os habitantes contra a variola, sobre a "pena de $30.000 de multa ou 6
dias de prisao a quem se opusesse, impedisse ou dificultasse de qual
quer modo a accao dos vacinadores" (cf.C6digode Posturas Municipais,
1927=art. 180 e 181). Fato digno de nota e a presenca constante em
quase todo 0 texto da lei das atribuicoes do medico do municipio e de
seus fiscais, 0 que s6 evidencia sua importancia na concepcao higienis
ta de administracao da cidade pelas autoridades municipais.

Aracajuviviacom0 chiadodecarros debois,0 trote ritrnicodoscavalos /"
e a marcha lenta dosburros dosburregos.Emais, ruas constantemente
imundas cercadas decapineiras e estabulospor todosos lados.A noite,
nas ruas principais,era normal0 gadopassear calmamenteaosmagotes,
com ruidosas campas no pescoco.Em 1901, a inauguracao do bonde
puxadoa burro causouimpacto,semalterar osvelhoshabitos docentro
da cidade.Carrocasdesfilavarncarregadas ounao;animais eram amar-
rados it porta das casas ou aos postes dos lampioes de iluminacao,
provandoquealguns costumessemostravammais fortes quedoqueas
posturas municipais freqiientemente emitidas (Santos, 2002:146).
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centenas de pessoas de ambos os sexos, a pe, a cavalo e em canoas, -
chegavam a esta cidade logo pela manha, e invadindo a rua do
commerciopelo cais, pelo centro da rua e pelas calcadas, faziam 0 seu
cornmercio no meio de gritos descompassados, as vezes resultando

o historiador Sebrao Sobrinho (1955) aponta em sua Laudas da His
t6ria de Aracaju que, mesmo antes da mudanca da capital, 0 antigo
povoado de Santo Antonio do Aracaju japossuia uma feira, que era
realizada num acougue publico, local adaptado para receber 0 comercio
dos generos de primeira necessidade.

Todavia, logo nos primeiros dias da fundacao da cidade foi necessario
transferir essa feira para a area central deAracaju, localizada a rua d'Aurora
(atual rua da frente) no trecho compreendido entre a rua de Laranjeiras e
a Barao de Maruim. Neste sentido, as Posturas Municipais, decretadas
pela resol. n° 537 de 1858, normatizavam 0 funcionamento da feira, deter
minando seu dia e horario, e as responsabilidades de fiscalizacao da mes
rna por parte de funcionarios da Camara. Muito embora a lei objetivasse a
organizacao da feira, seus artigos deixavam transparecer que 0 local desti
nado a sua realizacao era inapropriado e provis6rio, constituindo-se urn
"mercado especial', que deveria ser chamado de "Feird' ate 0momento em
que a "Camara desta cidade para futuro houver de mercer' a construcao
"da preen demercado dierid' (cf.resol.n° 537/1858 apud Sebrao Sobrinho,
1955:398 - grifos nossos). Ainda nessa perspectiva, Sebrao Sobrinho (1955)
faz uma interessante descricao de como ocorria a feira aracajuana nas
primeiras decadas de sua existencia-

A CONSTRUCAo DO MERCADO: UMA "EXIGENCIA
EMPRESCINDIVEL"

Outra questao recorrente nos artigos dos tres c6digos de postura
ora analisados e solucionar 0 problema da realizacao das feiras sema
nais em Aracaju, visto que, como veremos adiante, tal cidade, ate 1926,
nao possuia urn mercado apropriado para a comercializacao dos produ
tos de primeira necessidade.

SidneyM.tos de Lim.
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Buscando reverter essa situacao os chefes da policia da provincia,
Joaquim Barboza e Alvares d'Azevedo, tentaram, urn ap6s 0 outro,
acabar a feira, que segundo este ultimo era "anarquizada, horrivel",
urn verdadeiro palco para "cenas de desordem e de imoralidade"; e
leva-Ia para urn "lugar mais apropriado, arrumando [as mercadorias]
com ordem, e concorrendo os compradores a esse lugar, para se prove
rem do que necessitassem" tudo "com ordem e sem a confusao e as
gritarias de antes". Neste sentido, 0 pr6prio Sebrao Sobrinho (1955)
afirma que era de "urgente a necessidade e de summa conveniencia
acabar-se comtao aniicivilizndormodo de se fazer 0 commercio miudo"
(cf. id. ibid.:401).

Contudo, a construcao de urn local apropriado para a feira em
Aracaju tardaria muito a acontecer, de modo que, ate 0 final do seculo,
a realizacao da mesma ainda se dava no antigo e improvisado mercado
localizado a avodoRioBranco coma rua Laranjeiras, de propriedade da
Associacao Sergipana de Beneficencia, que continuava a funcionar em
condicoesextremamente precarias,

Assim, apesar do crescimento economico e populacional impressos
em Aracaju nas tres primeiras decadas do seculo passado, ate 1925 a
cidade nao possuia urn local apropriado para a realizacao de suas feiras
semanais, sendo que as mesmas eram feitas em varies locais, a maio
ria deles completamente inadequados, comono meio das ruas com as
mercadorias expostas sobre lonas plasticas dispostas no solo.Todavia,
vale salientar que ja na decada de sessenta do seculo XIXconsta uma
lei provincial alusiva a construcao de urn Mercado Publico. Esta lei e a
resolucao n° 708 de 16 de julho de 1864, que em seu art. 29 autoriza 0

Governo a aproveitar para a praca domercado a obra abandonada da

serios conflitos das discussces que se azedavam, outras vezes produ
zindo os seus terriveis effeitos 0 alcool, reinando a confusao no meio de
tao crescido numero de povos. Os animais que conduziam os generos,
que eram trazidos it feira, ficavam soltos pelas ruas e pracas da Capi
tal, e alern do perigo imminente dos transeuntes, cenas indecentes se
viam a cada momenta no meio desses animais aglomerados (Sebrao
Sobrinho, 1955:400).
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Assim, pudemos identificar 0 processo da construcao do Mercado
com as politicas higienistas e de rigido controle do espaco urbano do
inicio do seculo passado, as quais tinham comofito modernizar a capi
tal sergipana, podendo, portanto, 0Mercado deAracaju, de acordo com

e um edificio de construcao rigorosamente moderno, que satisfaz todas
as condicoes de seguranca e higiene exigidas em predios congeneres.
Grandioso nas proporcoes, bela nos mol des arquitetonicos, 0 novo Mer
cado de Aracaju nao tem rival nas capitais dos estados Brasileiros, 0

que frisamos nao por demasiado am or a nossa formosa Urbs, umas por
ser essa a opiniao de pessoas que tern visitado todo 0 Brasil e que nao
escondem a sua admiracao perante 0 simpatioso edificio hontem inau
gurado (cf. Gazeta do Povo, em 09/02/1926, n° 379 - grifo nosso)

o pavilhao externo, por sua vez, destinouse a abrigar os negocian
tes retalhistas, sendo que a separacao entre os pavilh6es interno e ex
terno se dava por urn espaco de mais de oito metros, 0 que tornaria a
passagem de fogoem caso de incendio entre eles praticamente impossi
vel. E interessante notar como na descrieao feita do mercado pelo
intendente municipal Dr. Hunald Cardoso, na ocasiao de sua inaugura:
cao, estao presentes a preocupacao de se relatar aspectos de seguran
ca e como 0 novo mercado fora construido dentro dos mais avancados
recursos da engenharia da epoca, Ressaltando estes aspectos a Gazeta
do Povo do dia 09 de fevereiro assim noticiava a inauguracao

sob a torre do relogio funcionava um sofisticado cafe-bar, muito fre
quentadof.;.) A maior atracao do mercado era a torre do relogio, vista
praticamente de qualquer ponto da cidade. Constituia a principal refe
rencia horaria para os moradores locais, mesmo porque poucos eram os
habitantes que possuiam relogios em suas casas (cf. Ramos, 2002:8).

cipal em 1925, e atualmente se configura como urn simbolo de todo 0

Mercado Municipal deAracaju, Arespeito da torre do rel6gio, uma tes
temunha contemporanea aos primeiros momentos de existencia do
Mercado assim, comentou'

Sidney Matos de lima
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A solenidade de inauguracao doMercado Municipal revestiuse de
caracteres de uma grande festa, na qual estavam presentes importan
tes autoridades politicas federais e estaduais, alem de urn grande nu
mero de funcionarios publicos. A festa tambem apresentou urn lado re
ligioso, haja vista a presenca de dois dos importantes representantes da
igreja: 0 secretarro geral do bispado, Monsenhor Adalberto Sobral, eo
bispo diocesano Dom Jose Thomaz Gomes da Silva, 0 qual procedeu a
cerimonia de bencao sobre 0 novo edificio.
o "moderno" Mercado deAracaju possuia uma bela arquitetura, que

muito embora apresente acentuada predominancia de elementos
neoclassicos, tais quais arcos plenos nas aberturas, platibanda, partadas ""
com colunas, e ecletica, revelando uma fusao de elementos neoclassicos
com alguns aspectos romanticos, Neste sentido, tambern a arquiteta
Ana Luiza Liborio, responsavel pelo recente projeto de "revitalizacao"
doMercado Central deAracaju, afirma ser 0Mercado Municipal (atual-
mente Mercado Antonio Franco) "0 mais singular exemplo ecletico
edificado em Sergipe" sendo que: "... seus elementos decorativos suge-
rem os mercados de ferro importados por algumas cidades do pais prin
cipalmente na utilizacao de materiais industrializados "modernos" como
o ferro e vidros coloridos nas coberturas que lhes revestem de caracte
risticas Art Nouveuau'{cf. Memorial Descritivo da Reforma doMercado
Municipal, 1998). Sobre 0 simbologia intrinseca a escolha do estilo
arquitetonico predominante emAracaju nas primeiras decadas de sua
existencia, Walderfranklin Santos (2002) afirrna:

A FORMACAo DE UM ESPACO DE VISIBILIDADE
PUBLICA

a entusiasmada afirmacao noticiada na Gazeta de Sergipe acima cita-
da, superar em beleza arquitetonica, seguranca e higiene ate mesmo os
mercados de cidades maiores e economicamente mais promissoras. Nos '.
sub-topicoe seguintes continuaremos expondo urn poucomais sobre esse
desejo de parte da sociedade sergipana de eleger seu Mercado Municipal
como urn dos simbolos da pretendida "modernidsde' aracajuana.

SANEAMENTO E HIGIENE COMO SIGNOS DE UMA URBS MODERNA



Na verdade ha uma certa imprecisao dos conternporaneos acerca
dos nomes dos tres mercados que atualmente comp6e 0Mercado Cen
tral de Aracaju. Ha uma tendencia atual de denominar todo 0 complexo
arquitetonico dos Mercados de "Thales Ferraz", quando na verdade este
so foi edificado em 1949, constituindo-se assim 0 segundo edificio do que

cheguei em casa, olhei para as bandas da estacao ferroviaria da Leste
Brasileira, e pela primeira vez deparei aquela obra majestosa, em frente
aoColegionossa Senhora deLourdes:era 0MercadoModelo,ouMunicipal
Thales Ferraz, uma obradegrande porte para sua epoca (Ramos,2002:8).r

Nesta mesma perspectiva, Santos (2002) ainda coloca que 0 padrao
arquitetonico predominante na nova capital nao poderia ser as constru
coes barrocas de Sao Cristovao, identificadas com 0 passado colonial e
uma sociedade conservadora, mas sim urn estilo que simbolizasse 0

novo. Naquele momento historico, era 0 padrao neoclassico que melhor
identificava -se como 0 paradigma de uma cidade moderna, (ao menos
no que concerne a orientacao estetica) de modo que e facil entao enten
der a opcao da elite dominante aracajuana pelo neoclassico, muito em
bora na segunda meta de da decada de 1920, tal estilo ja estivesse mar
cado por algumas inovacoes, provenientes de uma outra tendencia igual
mente identificada com a ideia de modernidade: 0 ecletismo, estilo que
ganharia maior notoriedade apos as reformas urbanisticas de cidades
como Rio de Janeiro e Recife (vide Leite, 2001: 11 e seg.).

Com urn estilo arquitetonico dito "moderno", expressados principal
mente pela beleza de suas fachadas e pela presenca da torre central, 0

Mercado Municipal durante muito tempo foi motivo de admiracao da
populacao sergipana, tanto da capital como tambem dos imigrantes do
interior. Neste sentido, Maria Ramos (2002) relata:

r :

o neoclassico foi 0 estilo que se pode enxergar nas primeiras constru
coes oficiais deAracaju. Sua presenca nao foi sem sentido. Em 1855,
ao nascer a cidade, surgia tambem a intencao de se construir uma
capital moderna, digna do iminente desenvolvimento que esperam da
provincia (Santos, 2002:38).

SidneyM.tos de lim.



Mercado Municipal deAracaju na decada de l 930.
Fonte:Acervo Memorial de Sergipe, Colecao Rosa Faria,
Secao Iconografica. Foto: Autor nao identificado

Podemos melhor compreender estas afirrnacoes na medida em que
atentarmos ao fato deAracaju estar vivendo aquela epoca urn contexto
de euforia no que concerne as politicas de melhoramentos urbanos. A
busca pelo que era identificado com 0moderno marcou a alta sociedade
aracajuana nas primeiras decadas do seculo passado.

Seu estilo lembra urn cafe parisiense, era 0 comentario que eu ouvia
dos h6spedes da pensao. Do centro emergia uma torre, a mais alta da
cidade, com seu relogio, de quatro faces, que provocavam a admiracao
geral. 0 Mercado Modelo Thales Ferraz passou a constituir 0 centro
de abastecimento de toda cidade, substituindo a antiga feira livre que
se estendia pela Rua da Frente (id. ibid. 8 - grifos nossos).

futuramente viria a ser uma triade, Influenciada por esta tendencia e
com a memoria traida pelo tempo, a senhora Maria Ramos acaba equi
vocando-se quanta nome domercado, 0 qual simplesmente chamava-se
na epoca de Mercado Municipal de Aracaju. De qualquer forma, seu
relato nos traz import antes inforrnacoes sobre as acepcoes dos
aracajuanos em relacao a construcao do chamado Mercado Modelo.
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Assim, Benjamim explica comoos quertiers de Paris perderam sua
fisionomia pr6pria, "transformando os parisineses em estranhos na sua
pr6pria cidade tfid. ibid.:76). Nao querendo comparar duas realidades
hist6ricas marcadamente distintas, mas apenas pontuando as influen
cias dospadroes franceses as concepcoesesteticas da parte mais elitizada

o ideal urbano de Haussmann consistia no tracado de longas e alinha
das fileiras de ruas. Esse ideal corresponde a tendencia, constants
mente visivel ao longo do seculo XIX,para enobrecer as necessidades
tecnica com pseudofinalidades artisticas. Os templos do poder espi
ritual e temporal da burguesia haveriam de alcancar a apoteose en
quadrados por fileiras de ruas que, tal como os monumentos, eram
tampadas com uma tela e descerradas no dia da inauguracao
(Benjamim, 1997:75).

Os ideais esteticos que entao vigoravam era 0 da procura pelo "novo",
motivo pelo qual a urbanizacao aracajuana tenta tamar comoreferencial
de modernidade os padroes europeus, reconhecidos naquela epoca como
simbolos maiores de progresso e civilidade.

Neste sentido, a cidade de Paris, ap6s as profundas reformas empre
endidas pelo barao Haussmann no seculo XIX,desponta como0 grande
referencial de modelo urbano mundial. Basicamente, a reform a de
Haussmann consistiu no alargamento das estreitas ruas parisienses
em amplas arterias viarias: as avenidas, com 0 objetivo de conter os
movimentos sociais e suas barricadas. Todavia, essa profunda inter
vencao na estrutura urbana implicou na transformacao dos modos de
vida urbano, cominfluencias marcantes nas sociabilidades publicas da
populacao parisiense. Walter Benjamim (1997) analisa aquela socieda
de mostrando 0 surgimento das galerias, das lojas elegantes, das inova-
90es arquitet6nicas, das ideias de luxo e moda, dos elegantes cafes
parisienses, dentre outros elementos que serviram de base para que
esse autor pudesse reconhecer Paris como a "Capital do Seculo XIX'.
Tratando especificamente das concepcoes urbanisticas que nortearam
toda intervencao urbana promovida por Haussmann, Benjamim (1997)
afirma:
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mais que uma central de abastecimento, podemos afirmar que 0Thales
Ferraz constituiu urn dos precursores dos Shopping Center's no Bra-

Comovimos, essa pretendida "modernidade" aracajuana expressa
va -semuito mais comoconcepcao, ideal de modo de vida, doque propri
amente na construcao de uma sociedade igualitariamente beneficiada
com 0 desenvolvimento advindo. Urn ponto central neste esforco de
problematizar as concepcoes urbanisticas impressas emAracaju neste
periodo e justamente a controversa questao da democratizacao dos be
neficiosurbanisticos adquiridos, elemento que pode ser entendido medi
ante a analise de alguns aspectos da configuracao s6cio-espacial do
Mercado Municipal deAracaju nos seus primeiros momentos de exis
tencia.

A esse respeito, urn dado interessante sobre as sociabilidades da re
giao pr6xima ao mercado e levantado por Ariosvaldo Figueiredo. Esse
autor ao tratar dos conflitos politicos do governo Gracco Cardoso, cita 0

jornal Gazeta doPovo que, num tom ironico, acusa 0 entao intendente
municipal Hunald SantaFlor Cardoso de, ao inves de administrar
Aracaju devidamente, preferir "0 service de cha e a musica do Bar e
Restaurante deAugusto Luz, instal ado noMercado, centro de diversao
da elegante familia sergi pan a e gostar do 'jazz-band que alegra cafes,
cabares e outras casas de diversao deAracaju" (Figueiredo, 1989:100).
Nesta mesma perspectiva, mais uma vez temos 0 entusiasmado relato
da senhora Maria de Lourdes Ramos (2002):

--

UMA MODERNIDADE "DISTORCIDA": 0 PROBLEMA DA
NAo-DEMOCRATIZACAo DAS INOVACOES
URBANisTICAS

da sociedade aracajuana, observamos que 0Mercado Modeloprovocava
talvez nao urn "estranhamento", nao no que concerne 0 sentimento de
pertenca, mas sim uma admiracao e urn relativo contentamento a es
ses habitantes pelo fato destes entenderem que 0mesmo assemelhava
se aos padroes franceses.
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Contudo, essas inforrnacoes dizem respeito "8 elegante familia
aracajuana" ou ainda a "sociedade aracajuana", sendo pertinente ques
tionar quais grupos sociais tinham condicoes de frequentar esse "paine'
ou ainda de ir ao elegante restaur ante deAugusto da Luz? Sobre essa
questao pareceu-nos expressivo a noticia "EMercado au Sangue Suga?"
vinculada pelo SergipeJornel dois dias apes sua inauguracao, a qual
critica, segundo os jornalistas, as "abusivas taxas de locacao"de pontos
para comercializacao, De acordo comessa noticia, os generos de primei
ra necessidade atingiram precos jamais alcancados, pois esse era 0 uni
comeio dos inquilinos poderem pagar a locacao, Ainda de acordo com
essa noticia, a alta "vertiginosa" nos precos tendia a afastar domercado
as camadas mais pobres, as quais estavam habituadas com os precos
mais amenos nos tempos das feiras antes da construcao do chamado
Mercado Modelo (cf. SergipeJornal, em 28/02/1926 - grifos nossos).
Posteriormente, 0mesmo Sergipe-Jornal seria ainda mais mordaz em
suas criticas, ao exclamar "que necessidade tern 0 povo de mercado
bonito, aquela babilonia?" (id. ibid., em 07/11/1927).

Assim, aMercado Municipal, em seus momentos iniciais, e descrito
par nossas fontes comourn espaco caracterizado pela segregacao social,
uma vez que as camadas mais pobres nao eram dadas as condicoes de
desfrutarem desta importante intervencao urbana par parte das auto
ridades aracajuanas.

,,_ .

sil (.oo) Nas tardes e noites dossabados e domingos,eram oferecidosa
sociedadearacajuana matinees e soirees dancantes.Lv.) animadas por
conjuntos de "jazz·band'. (...) aos freqiientadores era oferecidourn
buffet, soba direcaode D. Iaia, esposa doproprietario que satisfazia
muito bern. (...)Durante a noite seus passeios, bonitos e bernclaros,
serviam de passarelas para 0 passeio das familias aracajuanas, que
ali realizavam uma especiede retreta. Foi0 primeiro pontode encon
tro de nossa capital. 0 primeiro 'point", comodiriamos hoje (Ramos,
2002:8).
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Muito embora estivesse patente em toda legislacao a preocupacao de
moldar Aracaju numa cidade "moderna", pouco se efetivava pratica
mente neste sentido. Segundo Fabricia Santos (1999), emAracaju do
inicio do seculo "ainda permaneciam grande numero de casas de taipa e
palha, altos indices de mortalidade e morbidade, e as dificuldades para
a manutencao dos novos melhoramentos instaurados" (Santos, 1999:8).

Assim, e possivel considerar que a aclamada moderriizacao
aracajuana perpassou-se muito mais no desejo de suas elites, as quais
proveram meios de anunciar as melhorias urbanas como elementos
identificadores do"novo"e do"moderno", doque propria mente na trans
formacao deAracaju numa cidade socialmente mais homogenea e me
lhor munida de services publicos basicos comosaneamento, transporte,
iluminacao, arborizacao, entre outros.

Dessa forma, no decorrer deste texto, pudemos relacionar todo 0 de
senvolver do lento processo da evolucao urbana deAracaju, sobretudo 0

surgimento de seu Mercado Central com as politicas higienistas e de
forte disciplina do espaco urbano do inicio do seculo passado, as quais
objetivavam dotar a capital sergipana de signos que a identificassem
com uma cidade "moderna", mesmo que tais concepcoes, na realidade,
beneficiassem apenas a parcela mais rica da sociedade, ou ate mesmo,
em alguns casos se revelassem apenas sob a forma de discurso.

CONSIDERACOES FINAlS

SANEAMENTO E HIGIENE COMO SIGNOS DE UMA URBS MODERNA
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This paper intends to analyze
how the aspects: hygiene and the
strong urban space discipline were
introduced inAracaju influencing
it's urban evolution in the three
primary decades of the XX
century. To accomplish this
proposition, we developed a brief
reflection concerning the "C6digos
de Postura Municipais", it's
relation with the rising of the
MunicipalMarketplace ofAracaju,
our empirical reference.

ABSTRACT

r

Palavras-chave: higiene, evo
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Este artigo objetiva analisar a
maneira pela qual as nocoes de hi
giene, salubridade e rigida disci
plina do espaco urbano foram
inseridas emAracaju, norteando
sua evolucao urbana no decorrer
das tres primeiras decadas do se
culo XX.Para tanto, desenvolve:
mos uma breve reflexao sobre os
C6digosde Postura Municipais da
epoca comoforma de introduzir a
discussao sobre as raz6es e a
simbologia do surgimento doMer
cado Central deAracaju, nosso re
ferente empirico.
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SidneyM.tos de lim.

i

t~
t
~
I
~
I



- ,

__1"",SANTOS, Fabricia de O. Hygiene, Saiide e Beleza: preocupacoes
eugencicas nos peri6dicos de Aracaju (1910-1920). Monografia
de conclusao de curso. Sao Crist6vao: UFS/CECH/DHI, 1999.

SANTOS, Maria Nely.Araeaju na contramao da 'Belle Epoque' In: Re
vista de Aracaju. Prefeitura Municipal de AraeajuiFUNCAJU. n. 9,
2002, p. 143-153.

SANTOS,Walderfranklin R.A. "Frontoes Aguias e Linhas Retas: Con
tribuicoes para uma historia daArte em Sergipe (1910-1940)" In: Re-

BARBOSA, Naide. Em busca de imagens perdidas: centro hist6-
rico de Aracaju 1900/1940. Aracaju, Fundacao Cultural Cidade de
Araeaju,1992.

BENJAMIM, Walter. "Paris, Capital do seculo XIX." In: FORTUNA,
Carlos(org.) Cidades, Cultura e Globalizacao: ensaios de socio
logia. Oeiras: Celta, 1997. p. 67-80.

FIGUEIREDO, Ariosvaldo - "0 Polernico Governo de Graceo Cardoso e
as Quaterladas dos anos 20" IN: Hist6ria Politic a de Sergipe, vo1.2.
Aracaju: Soeiedade Editorial de Sergipe, 1989.

FORTES, Bonifacio. Evolucao da Paisagem Humana da Cidade
do Aracaju. Aracaju, Livraria Regina. 1955.

LEITE, Rogerio P. de S. Espaco publico dos lugares: usos do
patrimonio cultural na reinvencao contemporanea do Recife
Antigo Tese de Doutorado: IFCHlUnieamp, Campinas, 200l.

LOUREIRO, Katia, A Trajet6ria Urbana de Aracaju: Em Tempo
de Interferir Aracaju: INEP. 1983.

PORTO, Fernando Figueiredo. A cidade de Aracaju. Aracaju, 19551
1865..Aracaju, Fundesc. 1981.

RIBEIRO, Neuza Marias G6is. Transformacoes Recentes do espa
co Urbano em Aracaju. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana. 1989. p.
41-52.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

SANEAMENTO E HIGIENE COMO SIGNOS DE UMA URBS MODERNA



r

._

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS P-UBLICAS -
CEHOP. Memorial Descritivo da Reforma e Amplieciio do Mercado
Municipal deAracaju.Aracaju. 1998.

CONSELHO MUNICIPAL DEARACAJU. Leis e Resolucoeedo Conse:
lhoMunicipal deAracaju (1823-1922).Aracaju: 1923.

CORREIA, Dalila Chagas. Alguns dados relativos a ediiiceciiodoMer
cadoPublicoMunicipal. Aracaju, s.d. Secao de Pesquisa doAPES.

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU. Mensagem do
In tendente Municipal ao Presidente do ConselhoMunicipal em 11/07/
1925. Aracaju, 1925.

______ . Lei N° 25 de 16/11/948. Aracaju: 1948.

INAUGURACAO do Mercado Municipal. IN: Gazeta do povo.Ano II,
dia 09 de fevereiro de 1926. n" 379.

INTENDENCIAMUNICIPAL DEARACAJU. C6digode Posturas de
Aracaju. Aracaju: Typ. D' 0 Estado de Sergipe, 1903.

C6digode Posturas deAracaju. Aracaju: Typ. D' 0
Estado de Sergipe, 1912.

r
t

DOCUMENTOS E .JORNAIS

VILLAR, Jose Welligton Carvalho "La Evoluci6n Urbana" In: La
expansion Del Area de Consume: La Vieja y la Nueva
Centralidad intraurbana de Aracaju TOMO 1. (Tesis Doctoral)
Granada, 2002.

I..
vista de Aracaju. Prefeitura Municipal de Aracaju/FUNCAJU. n. 9,
2002, p. 31-42.

SEBRAo SOBRINHO. "A Feira" & "A Cadeia da Capital" In: Laudas
da Historia de Aracaju. Aracaju: Prefeitura Municipal, 1955. p.
353-403.

1_

l
Sidney Motos de Limo



RAMOS, Maria de Lourdes Barros. "Como Eu Vi 0 Mercado Thales
Ferraz" IN: Jortiel Extra. Aracaju, 10105/2002. p. 08. .::

MENSAGEM apresentada aAssembleia Legislativa, em 7 de setembro
de 1925, ao instalasse a 3a sessao ordinaria da 15a Legislatura pelo Dr.
Graccho Cardoso, Presidente do Estado - Aracaju, Imprensa oficial,
1925.

SERGIPE-JORNAL. Aracaju, 28/02/1926.

SERGIPE-JORNAL. Aracaju, 07/11/1927.

_______ . C6digo de Posturas de Aracaju. Aracaju
Typographia Regina, 1927.

MELHORAMENTOS materials IN: Correia deAracaju, dia 06/07/1919,
W2.634, p. 3

SANEAMENTO E HIGIENE COMO SIGNOS DE UMA URBS MODERNA


