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RESUMO 
 

O trabalho mostra como a localiza��o geogr�fica, determinou a base da 
economia da Cidade de Itaja�. O funcionamento do porto permitiu o aparecimento de 
uma classe oper�ria na cidade, apesar do desenvolvimento pouco expressivo das 
atividades ligadas ao setor industrial. O aumento da popula��o na cidade fez surgir a 
necessidade de bairros perif�ricos, � para entender este fen�meno primeiramente foi 
realizado um estudo sobre a urbaniza��o brasileira  

Como cidade p�lo da regi�o da Associa��o da Foz do Rio Itaja�-A�u 
(AMFRI) e como porto, Itaja� passou a receber popula��es oriundas do campo e 
tamb�m fluxos migrat�rios, procedentes do oeste do Estado de Santa Catarina e do 
norte do Paran�, recentemente esta ocorrendo tamb�m do norte do pa�s, mais 
especificamente do Estado do Rio Grande do Norte. Os sucessivos ciclos 
migrat�rios decorrentes do avan�o da industrializa��o, somado ao fen�meno da 
litoraliza��o aumentaram a �rea perif�rica da cidade que, a partir da d�cada de 70 
do s�culo passado, passaram a ocupar �reas menos valorizadas para habita��o, 
promovendo a expans�o da mancha urbana at� o vale do Rio Itaja�-Mirim, dando 
origem ao Bairro Cidade Nova, cujos limites foram definidos pela BR-101. O estudo 
sobre o Bairro Cidade Nova procurou considerar as condicionantes que, ao longo do 
tempo, foram imprimindo uma singularidade �quela �rea, em raz�o da expans�o 
urbana de Itaja�, e das pr�prias popula��es que passaram a residir no local. A 
investiga��o demonstrou que a legisla��o existente exerce um papel secund�rio na 
defini��o das formas de ocupa��o e uso do solo urbano, pois o pr�prio poder p�blico 
n�o cumpre as leis espec�ficas. A aus�ncia de uma pol�tica urbana gerou um 
crescimento desordenado da cidade, sem uma defini��o clara acerca da ocupa��o 
do espa�o de modo a atender �s necessidades dos moradores locais, inclusive, no 
que diz respeito aos espa�os p�blicos. Por outro lado, o aumento da pobreza, 
sobretudo, a partir dos anos 90, gerou uma fuga do espa�o coletivo, visto que este 
n�o se caracteriza como um espa�o integrador, mas como um local de exerc�cio da 
viol�ncia. 

 
Palavras-Chave: urbaniza��o, pol�tica urbana, segrega��o espacial, desigualdade 
social. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work shows as the geographic localization established the base of the 
economy of the Itajai City. The functioning of the port allowed an appearing of the 
worker class in the city, even the city has not developed industrial activies. The 
worker class has made appear the necessity of popular districts and in order to 
understand this phenomenon, firstly have been done a study about brazilian 
urbanization as well as the actual structure economic. 

As Pole City of the region of AMFRI (Associa��o dos Municipios da Foz do 
Rio Itajai-A�u) and like a Port, Itajai has begun receiving people from the field and 
also migration flux. The successives migrations fluxs due to the advance of 
industrialization, added to the littoral phenomenon,have increased the peripheric area 
of  the city that starting from 70ies of the last century, started to occupy to engage the 
less valorized residence areas, promoting the expansion of the mark up to the vale of 
Itajai-0LULP�ULYHU��RULJLQDWLQJ�D�³&LGDGH�1RYD´�GLVWULFW� 

Whose limits were defined by the BR-����URDG��7KH�VWXG\�DERXW�WKH�³&LGDGH�
1RYD´� GLVWULFW� KDV� FRQVLGHUHG� WKH�ZD\V� WKDW� DORQJ� DW� WKH� WLPH�ZHUH� FRQVWUXFWLRQ� D�
singularity on that area in reason of  the urban expansion of Itajai and to the own 
people that started living at the local. The occupation way determined by the rules in 
the Itajai City are innocuous, the nonexistent urban politics has generated city has 
JURZWK�ZLWKRXW�FOHDU�GHILQLWLRQ�RI�WKH�DUHD�LQ�RUGHU�WR�DVVLVW�WKH�ORFDO�UHVLGHQW¶V�QHHG¶V�
including public areas.  

The increase of poorness, starting from 90ies, has generated an escape of 
the collective space, since this was not characterized as a space integrador but as a 
place of violence practice. 

The necessity to make an urban politic that involve all the society is urgent 
and the law nr. 10257 knowed as statute of the city, is a tool that possibility 
organization and the popular participation in order to trace urban and residence 
politics that reproduces the needs of the collective 
 
Key Words: urbanization, urban politic, space segregation and social inaquality. 
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,1752'8d2 

 

A presente pesquisa foi motivada pela inten��o de analisar a evolu��o do 

Bairro Cidade, buscando definir os espa�os p�blicos, bem como a din�mica de 

ocupa��o destes espa�os, localizados na periferia oeste de Itaja�-SC. Para alcan�ar 

este objetivo foi realizado levantamento de dados acerca da evolu��o urbana de 

Itaja�-SC, buscou-se conhecer os principais agentes respons�veis pela expans�o 

urbana da cidade e caracterizar a evolu��o do Bairro Cidade Nova, localizado na 

periferia oeste de Itaja�. 

Este bairro corresponde a uma �rea de ocupa��o recente no contexto do 

munic�pio de Itaja�, cujo crescimento resulta de fluxos migrat�rios combinados com 

movimentos internos da pr�pria popula��o urbana, formando um espa�o com 

caracter�sticas pr�prias, dadas �s suas peculiaridades naturais. Trata-se de uma 

�rea de plan�cie fluvial sujeita �s cheias do Rio Itaja�-0LULP��IUHT�HQWHV�DWp�� abertura 

do canal de retifica��o, constru�do com o objetivo de dar vaz�o �s �guas que 

alagavam toda a regi�o. Sua execu��o, entretanto, al�m de provocar o desequil�brio 

natural no pr�prio Itaja�-Mirim, cujo fluxo de �guas ficou comprometido, n�o 

equacionou totalmente o problema das enchentes. Por conseguinte, o bairro, objeto 

deste estudo acabou por constituir uma �rea fr�gil do ponto de vista ambiental que, 

de certa forma, o pr�prio aparato de planejamento urbano passou a definir como um 

lugar para os pobres e os exclu�dos. 

� exatamente em cima destas �reas as quais n�o se pode urbanizar, 

considerando-se as dificuldades de saneamento, que se coloca de forma mais 

vis�vel o conflito entre os objetivos sociais e os objetivos ambientais, situa��o 

politicamente perversa, pois ³[...] no fim das contas acabam os mais pobres sendo os 
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respons�veis pelo desequil�brio ambiental que tem na cidade e pela destrui��o das 

belezas naturais´. (ROLNIK, 2003, p. 225) 

Frente � tal realidade, constata-se que a localiza��o da popula��o e a 

pr�pria din�mica de ocupa��o dos espa�os intra-urbanos acompanham a l�gica do 

processo de inser��o e de distribui��o de riqueza social, visto que o crescimento de 

Itaja�, nas �ltimas d�cadas, combinou centralidade e dispers�o, fazendo a mancha 

urbana avan�ar em diferentes dire��es, em conformidade com a estratifica��o 

social. 

A recente expans�o do Bairro Cidade Nova � fruto direto de um intenso 

processo de exclus�o social, decorrente, entre outras raz�es, do enfraquecimento do 

parque industrial brasileiro, da diminui��o dos n�veis de emprego e da restri��o dos 

investimentos p�blicos em projetos sociais no pa�s.� 'Dt� SRUTXH� D� /HL� )HGHUDO� Q���

10.257, de 10 de julho de 2001, ao estabelecer as diretrizes gerais da pol�tica 

urbana coloca-se como um desafio capaz de propiciar a constru��o de uma ordem 

urban�stica mais includente. 

O interesse pelo tema decorre da experi�ncia vivida junto � Secretaria de 

Planejamento do Munic�pio, na qual, exercendo a fun��o de assistente social, 

respondia pela elabora��o e implanta��o dos projetos sociais referentes �s 

melhorias habitacionais. Este contexto permitiu o contato direto com uma realidade 

desconhecida �queles que planejam as a��es do poder p�blico. 

Embora o presente trabalho tenha por objetivo central analisar aspectos 

relativos aos espa�os p�blicos, o desenrolar da pesquisa exigiu um conhecimento 

mais amplo acerca do processo de urbaniza��o brasileiro e, particularmente, da 

evolu��o hist�rica de Itaja�, buscando elementos capazes de permitir a apreens�o 
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das formas de apropria��o e de constru��o do seu espa�o urbano, ao longo da 

evolu��o da cidade. 

A base te�rica na qual se assenta a pesquisa � o entendimento de que o 

espa�o � uma constru��o social, o que significa dizer que os espa�os f�sicos 

adquirem um conte�do social. Assim, todo lugar � express�o de processos que n�o 

s�o puramente locais, da� porque se faz necess�rio estabelecer rela��es com 

processos mais gerais que atuam em escalas mais amplas (regional, nacional e 

global) da a��o humana.  

Contextualizar o objeto de estudo nesse movimento exige a delimita��o de 

um espa�o ± no caso, do Bairro Cidade Nova ±, visto como o resultado da 

interven��o de distintos sujeitos sociais. A localiza��o das popula��es no espa�o 

interno da cidade e suas condi��es de instala��o e sobreviv�ncia resultam 

diretamente de pol�ticas governamentais, econ�micas e/ou sociais, geradoras da 

reparti��o ou da exclus�o da riqueza socialmente produzida, j� que ao longo do 

processo de crescimento das diferentes cidades brasileiras todo o aparato de 

planejamento, de regula��o do uso do solo atrav�s das leis de zoneamento, de leis 

de parcelamento e planos diretores acabam exercendo um papel bastante perverso 

frente � quest�o da desigualdade e da diferen�a social.  

Uma vez delimitado o espa�o f�sico, fez-se necess�rio levantar o seu 

processo de ocupa��o, buscando identificar as �reas p�blicas originais e as 

remanescentes nos dias de hoje. Para abordar o tema proposto, foram utilizadas 

categorias de an�lise explicitadas por autores dedicados ao estudo do processo de 

urbaniza��o. Assim sendo, a investiga��o teve um car�ter mais qualitativo, j� que 

focou a din�mica s�cio-espacial de Itaja� e, particularmente, a de sua periferia oeste, 

� luz de conceitos produzidos por diferentes autores, visando a uma melhor 
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compreens�o da realidade emp�rica. Entende-se, pois, que a rela��o com o mundo 

real n�o pode ser traduzida apenas por dados quantitativos, considerando-se que, 

na �rea delimitada pela pesquisa, tanto as pessoas como o espa�o em que estas 

vivem s�o sujeitos de uma determinada hist�ria a ser investigada. Tornou-se, ent�o, 

necess�rio definir uma linha te�rica que oferecesse uma fundamenta��o capaz de 

permitir a apreens�o da realidade, bem como a cria��o de novos conhecimentos 

sobre a mesma. Por tr�s deste conhecimento, situa-se ³>���@�a id�ia de que a teoria 

informa o significado din�mico daquilo que ocorre e que buscamos captar no espa�o 

em�HVWXGR�´��0,1$<2��������S����� 

Assim sendo, o embasamento te�rico-metodol�gico apoiou-se, sobretudo, 

na obra do ge�grafo Milton Santos (1985, 1994, 1997), rica em reflex�es e propostas 

para a an�lise dos espa�os urbanos brasileiros, bem como da cidadania. Conforme 

6DQWRV� ������� S�� ����� ³>���@� R� HVSDoR� FRQVWLWXL� XPD� UHDOLGDGH� REMHWLYD�� XP� SURGXWR�

VRFLDO�HP�SHUPDQHQWH�SURFHVVR�GH�WUDQVIRUPDomR´��(OH -o espa�o natural- imp�e a 

sua pr�pria realidade e, assim sendo, a sociedade n�o age fora dele. Do exposto 

depreende-se, pois, que a organiza��o espacial constitui uma segunda natureza, 

isto �, apresenta-se como a natureza original (ou primeira natureza), transformada 

pelo trabalho social, o que permite concluir que a organiza��o espacial � a pr�pria 

sociedade espacializada. � preciso, por�m, destacar que o espa�o geogr�fico �, ao 

mesmo tempo, o terreno no qual as pr�ticas sociais se realizam e, a condi��o para 

que elas existam, bem como o quadro que as delimita e lhes d� sentido. 

A investiga��o levou em conta os aspectos decisivos em diferentes etapas 

da organiza��o s�cio-espacial da �rea correspondente ao Bairro Cidade Nova, 

buscando reconhecer os elementos promotores das transforma��es vividas nesta 

por��o do Munic�pio de Itaja�, submetida, nas �ltimas d�cadas, a crescentes 
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transforma��es econ�mico-sociais e ambientais, provocadas pela expans�o do seu 

n�cleo urbano. 

A aplica��o das categorias do m�todo sugerido por Santos (1997) permitiu 

enfocar os diferentes aspectos definidores da realidade, ou seja: 

[...] os elementos constitutivos do espa�o ± os homens, as firmas, as 
institui��es, o chamado meio ecol�gico e as infra-estruturas. Estes 
elementos se entrela�am, fundem -se e se confundem, cont�m -se uns nos 
outros e s�o por todos contidos, produzindo a totalidade. (SANTOS, 1997, 
p. 65). 

 

Foram tamb�m de grande valia os trabalhos de Roberto Lobato Corr�a (1995), 

estudioso do espa�o urbano brasileiro, os quais destacam os principais agentes sociais 

promotores das formas espaciais. Este autor ressalta tamb�m o papel do Estado, j� que 

HOH�³>���@�DWXD�QD�RUJDQL]DomR�HVSDFLDO�GD�FLGDGH��VHQGR�VXD�DWXDomR�FRPSOH[D�H�YDULiYHO�

tanto no tempo como no espa�o, refletindo a din�mica da sociedade da qual � parte 

FRQVWLWXLQWH´���&255Ç$��������S����� 

O territ�rio pode ser definido pelo acesso diferente a certos bens e servi�os, 

pela hierarquia social de representa��o do qual � o objeto, e finalmente por um exerc�cio 

GR�SRGHU�GR�TXDO�p�SURGXWR�H�XP�GRV�SULQFLSDLV�LQVWUXPHQWRV��³$ cidadania n�o � assim 

simplesmente uma representa��o dos indiv�duos dentro do Estado nacional, mas, sem 

d�vida, um fen�meno muito mais complexo que incide no quadro da din�mica territorial 

FRWLGLDQD�GD�VRFLHGDGH´��*20(6��������S�������� 

Espa�o p�blico pode ser caracterizado como aquele espa�o abstrato, onde � 

desenvolvida a vida p�blica. Para Gomes (2002), a defini��o de espa�o p�blico n�o 

se restringe �quilo que n�o � privado, bem como n�o pode ser tomado apenas a 

partir de uma regulamenta��o de cunho legal ou jur�dico, ou pela qualidade de livre 

aceso a �rea.  

Os atributos de um espa�o p�blico s�o aqueles que tem uma rela��o direta 
FRP�D�YLGD�S~EOLFD��>���@�3DUD�TXH�HVVH�³OXJDU´�RSHUH�XPD�DWLYLGDGH�S~EOLFD�p�
necess�rio que se estabele�a, em primeiro lugar uma co-presen�a de 
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indiv�duos. A transmuta��o do individuo em p�blico ocorre pelo principio da 
publicidade [...]. (GOMES, 2002, p. 160) 
 
 

Finalmente, por pol�tica p�blica, pode-se entender: 

[...] o conjunto de medidas e institui��es que t�m por objeto o bem-estar e 
os servi�os sociais [...]. A an�lise das pol�ticas sociais remete ao �mbito 
estatal, onde elas se articulam e constituem a subst�ncia do Estado que 
desempenha um papel fundamental na formula��o e efetiva��o das 
pol�ticas p�blicas apesar de n�o ser exclusividade da presta��o do servi�o. 
(LAURELL,1997, p.153) 

 
Os sucessivos ciclos migrat�rios, pelos quais a cidade de Itaja� vem 

passando, geraram um processo de periferiza��o de seu n�cleo urbano. Esse 

processo, ali�s, � um fen�meno que se repete em v�rias regi�es brasileiras e 

corresponde, de um modo geral, ao vertiginoso crescimento urbano das �ltimas 

d�cadas.  Os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia Estat�stica 

(IBGE), Censo 2000, sobre diferentes realidades urbanas do pa�s demonstram a 

expans�o das �reas situadas nas periferias. Os mesmos dados comprovam, ainda, 

que, em Itaja�, esse processo n�o � diferente, especialmente na por��o oeste da 

cidade, nossa �rea de estudo. Neste contexto o entendimento de que os espa�os 

p�blicos s�o imprescind�veis � qualidade de vida do homem urbano, especialmente 

em se tratando de moradores das periferias urbanas, vem despertando a aten��o de 

estudiosos de v�rias �reas. 

Para finalizar, � preciso destacar que, embora a pesquisa tenha um car�ter 

mais qualitativo, realizaram-se levantamentos de dados estat�sticos, como tamb�m 

foram elaboradas v�rias plantas dos distintos loteamentos, visando ao resgate 

hist�rico da ocupa��o deste espa�o e � localiza��o das �reas verdes previstas 

originalmente. As informa��es mais detalhadas sobre o bairro e a comercializa��o 

dos lotes foram obtidas atrav�s de contatos com os primeiros propriet�rios de terras 

e no cart�rio de Registro Civil, com a inten��o de identificar todo o processo relativo 
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� organiza��o espacial desta �rea do Munic�pio de Itaja�. Foram realizadas diversas 

visitas ao local no ano de 2004 e 2005, com o objetivo de analisar a realidade 

investigada a partir das reflex�es suscitadas pelos textos que serviram de 

embasamento te�rico para o trabalho. 

O resultado do trabalho de pesquisa � apresentado em ser� desta forma foi 

feito em tr�s cap�tulos que tratam da evolu��o hist�rica da cidade de Itaja�, da 

recente expans�o do espa�o urbano da periferia oeste e, por �ltimo do Bairro 

Cidade Nova e da pol�tica de desenvolvimento, finalizando com as considera��es 

finais.  

Desta forma, no Cap�tulo I, enfocou-se a evolu��o hist�rica do Munic�pio de 

Itaja�, o modo como a ocupa��o contribuiu para a forma��o do espa�o urbano e as 

interven��es do poder p�blico na formula��o e aplica��o de legisla��es que 

direcionaram o crescimento urbano de Itaja�.  

No Cap�tulo II, a partir da retrospectiva hist�rica realizada, buscou-se uma 

melhor compreens�o acerca dos diversos agentes sociais-(os propriet�rios dos 

meios de produ��o, os propriet�rios fundi�rios, os promotores imobili�rios, o Estado 

e os grupos sociais exclu�dos), os quais propiciaram a expans�o da mancha urbana 

para a periferia oeste do Munic�pio de Itaja�, bem como o processo de povoamento e 

ocupa��o da �rea correspondente ao Bairro Cidade Nova. 

J� no Cap�tulo III, ao lado das caracter�sticas apresentadas pelo bairro aqui 

estudado, s�o abordadas, as pol�ticas p�blicas que propiciaram o crescimento das 

cidades e o processo de industrializa��o movido pelo modo de produ��o capitalista. 

Foi abordado, ainda o modelo federativo adotado com a promulga��o da 

Constitui��o de 1988, que repassou aos munic�pios v�rias responsabilidades na 

implementa��o de pol�ticas p�blicas. Em especial, foram destacadas as que se 
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referem � pol�tica urbana, por reconhecerem, pela primeira vez, o direito � moradia 

como um direito social b�sico.  

Tamb�m se buscou fazer uma avalia��o de como os instrumentos 

urban�sticos que o munic�pio disp�e possibilitam a eq�idade social, bem como da 

forma que o Estatuto da Cidade tem sido aplicado na cidade e, em especial, no 

Bairro Cidade Nova. 

Por fim, o estudo feito permitiu uma reflex�o acerca do papel do espa�o 

natural na ocupa��o inicial de um determinado territ�rio, e como os conhecimentos 

acerca do ambiente, somados ao incremento das tecnologias permitem ao homem 

superar obst�culos, dando novos usos e significados. Permitiu tamb�m analisar a 

apropria��o desta �rea e sua evolu��o hist�rica, o que favoreceu a apreens�o da 

realidade atual e das leis que a definem, possibilitando o entendimento de como o 

modo econ�mico vigente � promovedor das desigualdades sociais e que somente a 

participa��o efetiva da popula��o, da sociedade civil, poder� reverter a din�mica 

s�cio-espacial existente. 
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Para estudar o desenvolvimento urbano de Itaja�, dividiu-se sua hist�ria em 

per�odos. O primeiro � correspondente ao Brasil-Col�nia; o segundo, ao Brasil 

Imperial e, o terceiro ao per�odo conhecido como Rep�blica Velha, que se extinguiu 

em 1930. J� o quarto per�odo corresponde � Nova Rep�blica que se estendeu at� a 

d�cada de 1964, quando da ocorr�ncia do golpe militar; enquanto o quinto per�odo 

abrange o per�odo que se inicia com a abertura democr�tica e segue at� os dias 

atuais. 

 

1.1 Origens da cidade de Itaja� sua evolu��o at� a Rep�blica Velha 
 

A cidade de Itaja� est� localizada � margem direita do Rio Itaja�-A�u, junto � 

sua foz. Sua origem remonta ao per�odo colonial. At� a chegada dos primeiros 

povoadores, assim como praticamente em todo o pa�s, a regi�o era habitada por 

diversos grupos silv�colas que subsistiam da ca�a, pesca e coleta de alimentos. 

O vicentista Jo�o Dias Arz�o, acompanhado de um grupo objetivando a 

coloniza��o da regi�o, primeiro colonizador da regi�o, recebeu da Coroa uma 

Sesmaria1 em frente � foz do Rio Itaja�-Mirim, em terras que hoje integram o 

Munic�pio de Navegantes. Sua inten��o era encontrar minas de ouro e outros metais 

preciosos. Entretanto, pouco tempo permaneceu, pois n�o obteve �xito em seu 

intento. As condi��es naturais do local, no entanto, favoreceram, desde o in�cio, o 

estabelecimento destes primeiros colonizadores, alguns deles remanescentes da 

passagem de Jo�o Dias Arz�o por esta �rea, devido � sua localiza��o junto ao litoral 
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e, ao mesmo tempo, junto de um rio, num per�odo em que a comunica��o se fazia, 

sobretudo, por via mar�tima. 

Em 1777, quando os espanh�is ocuparam a Ilha de Santa Catarina, muitos 

de seus habitantes fugiram, vindo estabelecer-se nesta regi�o litor�nea da foz do 

Rio Itaja�-A�u, com suas fam�lias, aproveitando tamb�m a piscosidade do rio.  

'¶ÈYLOD��1982) salienta que a �rea urbana mais antiga de Itaja� � o local que, 

hoje, corresponde ao Bairro Fazenda, tendo a cidade se desenvolvido ao longo da 

margem direita do Rio Itaja�-A�u e da Praia da Fazenda.  Por�m, segundo Silva 

(1978), a cidade passou a ter import�ncia no contexto litor�neo catarinense quando 

da vinda de Ant�nio de Menezes Vasconcelos de Drummond2 aproximadamente em 

1820, �poca em que o povoado pertencia � jurisdi��o pol�tico-administrativa do 

Munic�pio de S�o Francisco do Sul, o qual, encontrando m�o-de-obra e madeira 

dispon�vel, iniciou a atividade demarcadora do desenvolvimento econ�mico da 

cidade. Ant�nio de Menezes Vasconcelos Drumonnd tinha, por inten��o e des�gnio 

real, tomar posse de terras da Coroa na regi�o, onde se situa, atualmente, o Bairro 

Itaipava, mas, devido ao crescimento dos ideais de independ�ncia, retorna ao Rio de 

Janeiro, levando consigo grande quantidade de madeiras e alimentos. Desta forma, 

o per�odo colonial, em Itaja�, foi marcado pela extra��o madeireira da regi�o, 

favorecida pela localiza��o geogr�fica. 

O pequeno com�rcio mar�timo, como tamb�m a intensa atividade pesqueira, 
criou, simultaneamente, a demanda de pequenas embarca��es e artefatos 
de pesca. Por essa raz�o, em locais de bom acesso mar�timo e 
desembocaduras de rios, estabeleceram-se, desde cedo, artes�es 
a�orianos, os chamados carpinteiros da ribeira - atra�dos tamb�m pela 
presen�a, na mata costeira, de boas madeiras para o empreendimento 
naval. (MOREIRA, 1995, p.29) 
 

                                                                                                                                        
1 Sesmaria ± lote de terra inculto ou abandonado, que os reis de Portugal cediam a pessoas que se 
dispusessem a cultiv�-lo. (Dicion�rio Aur�lio, 2002) 
2 Carioca de nascimento e Diplomata, possu�a estreita rela��o com a Coroa e tamb�m tend�ncia aos 
ideais da Independ�ncia.  
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O Rio Itaja�-A�u, seus afluentes e o vale f�rtil se apresentaram como 

atrativos para os colonizadores, motivando o primeiro fluxo migrat�rio. Aqueles que 

tinham poder, por�m, como os eclesi�sticos, os militares dentre outros, requeriam as 

sesmarias, n�o respeitando a lei que exigia benfeitorias de coloniza��o, 

SUHMXGLFDQGR�PRUDGRUHV�Mi�HVWDEHOHFLGRV���'¶ÈVILA, 1982) 

Foi, entretanto, apenas no per�odo Imperial, iniciado em 1822, ap�s a 

proclama��o da Independ�ncia do Brasil, que Itaja� apresenta os primeiros ind�cios 

de desenvolvimento e crescimento. Com a chegada � regi�o do comerciante 

Agostinho Alves Ramos, em 1823, nascido no Rio de Janeiro, s�cio em uma casa de 

com�rcio na Ilha de Santa Catarina e guarda-livros (contador), estabelecendo 

efetivamente seu com�rcio, sua resid�ncia sendo o respons�vel pela organiza��o do 

povoado, fundou um curato3, denominado do Sant�ssimo Sacramento, providenciou 

a vinda do religioso Frei Antonio Agote, erigiu a capela e o cemit�rio, transformou o 

curato em freguesia4 e criou a Cadeira das Primeiras Letras, em 1835. 

O distrito de Itaja� foi criado em 1833, e no ano anterior, passara da 

jurisdi��o de S�o Francisco para a de Porto Belo. O munic�pio de Itaja� foi criado 

SHOD� OHL�Q��������GH�������������PDV�VXD� LQVWDOD��o somente aconteceu em 15 de 

MXQKR�GH�������(P����GH�PDLR�GH�������D�9LOD�GR�6DQWtVVLPR�6DFUDPHQWR�GH�,WDMDt�

foi transformada em cidade. 

As bases econ�micas, desde muito cedo, apoiaram-se na pesca, atrav�s da 

captura de esp�cies oriundas das regi�es tropical e subtropical, como tainhas, 

sardinhas, anchovas, camar�es, lulas, corvinas, entre outras. Por outro lado, sua 

                                            
 
3 Por curato, entende-se uma pequena comunidade assistida por um capel�o, com aprova��o de uma 
autoridade religiosa. (AUR�LIO, 2004). 
4 Por freguesia, entende-se a sede de um distrito e a par�quia (AUR�LIO, 2004) 
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localiza��o junto � foz do rio permitiu a instala��o de trapiches, propiciados pelo 

bom calado de suas margens, ao longo do rio Itaja�-A�u, onde os meandros 

favoreciam a navega��o de diferentes embarca��es, tornando-se abrigo seguro, 

al�m de sua navegabilidade em grande extens�o.  

Segundo Cruz (2002), a cidade tendeu a se desenvolver, desde seu in�cio, 

ao longo da margem do rio Itaja�-A�u e da praia da Fazenda e apenas a partir de 

1850, � que o norte do munic�pio foi sendo ocupado. Um dos motivos se deve � 

constru��o, por Hermann Blumenau5, do galp�o que recebia os imigrantes rec�m 

chegados da Europa. O local passou a ser denominado de Barra do Rio6, o que deu 

� cidade, precocemente, um importante destaque no cen�rio estadual, como 

principal porta de entrada para os imigrantes europeus, principalmente alem�es e 

italianos e, somente mais tarde, destacou-se como porto exportador. 

Ap�s 1850, o Vale� GR� ,WDMDt�� HP� VHX� ³PRPHQWR� FRORQL]DGRU´�� SDVVD� D�
receber um fluxo crescente de imigrantes que, por sua vez, demandam a 
IUHT�HQWH� LPSRUWDomR� GH� PHUFDGRULDV�� 2� ³PRPHQWR� FRORQL]DGRU´�� SRUWDQWR��
responde, em grande parte, pela movimenta��o do porto natural, junto � foz 
GR� ,WDMDt�� SHOR� LPSXOVR� GDGR� j� QDYHJDomR� IOXYLDO� H� FRQVHT�HQWHPHQWH�� SHOD�
aflu�ncia de agentes do interc�mbio � vila portu�ria - pequenos 
comerciantes que passam a estruturar o incipiente com�rcio do porto ao 
vale colonial. (MOREIRA, 1995, p.49)(grifo do autor) 
 

Por outro lado, esse movimento explica a presen�a de numerosas casas 

comerciais que, desde o final do s�culo XIX, representavam o maior capital mercantil 

da cidade. Entre os quais pode-se destacar a Asseburg e a Malburg, que 

controlavam uma grande rede de compra e venda. Estas casas representavam a 

[...] liga��o entre a produ��o local e o mercado comprador nacional. Al�m 
de atuarem como importadores dos g�neros necess�rios n�o produzidos 
localmente, desde bens de consumo, at� bens de capital, para as primeiras 
manufaturas e nascentes ind�strias. (MOREIRA, 2003, p. 46). 

 

                                            
5 O Sr. Hermann Blumenau, foi o respons�vel pela vinda de muitos alem�es para o vale do Itaja�, e � 
o fundador da Cidade de Blumenau. 
6 O local foi assim denominado por ser o ponto onde o rio Itaja�-Mirim des�gua no Rio Itaja�-A�u.  
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O munic�pio foi atingido por v�rias enchentes. Segundo Silva (1978) a de 

1880 foi a que mais afetou a cidade, interferindo no seu tra�ado, pois o Rio Itaja�-

Mirim, represado pelo Itaja�-A�u, aprofundou seu ribeir�o (conhecido como Ribeir�o 

da Caetana), isolando a parte norte da cidade e, exigindo a abertura de uma via que 

possibilitasse o acesso � Barra do Rio - trata-se, hoje, da atual Rua Tijucas. A via, 

por sua vez, favoreceu a ocupa��o oeste da cidade, pois, ligada a outras vias, dava 

acesso a terras altas e secas. Neste mesmo per�odo, por�m, houve tamb�m 

desmembramentos, decorrentes da cria��o de novos munic�pios, o que diminuiu a 

extens�o territorial itajaiense. Emanciparam-se alguns distritos, que s�o: Blumenau 

(1880), Brusque (1881) e Cambori� (1884) hoje munic�pios. 

Durante o lmp�rio, o presidente da C�mara Municipal de Vereadores tinha 

tamb�m as fun��es executivas do Munic�pio. Assim, em 1887, assume a Presid�ncia 

da C�mara o Sr. Nicolau Malburg, datando desta �poca a constru��o do primeiro 

hospital que se tem registro no munic�pio.  

Em 3 de janeiro de 1887 era inaugurado o Hospital S. Beatriz (mais tarde 
sanat�rio para doen�as pulmonares). O nome foi uma homenagem � 
esposa do ent�o presidente da Prov�ncia de Santa Catarina, Francisco Jos� 
da Rocha, apelidado de Bacalhau. Era seu provedor Nicolau Malburg, o 
Velho, e a renda para a sua constru��o proveio de uma taxa de 100 r�is por 
d�zia da madeira exportada. (SILVA, 1975, p. 66) 
 

No dia 15/06/1887, na administra��o do Dr. Pedro Ferreira7, foi inaugurado o 

sistema de abastecimento de �gua de Itaja�. Neste ano, tamb�m tem a mudan�a 

para ilumina��o a querosene, mesmo tempo em que eram abertas novas ruas, 

alargadas outras e constru�das pra�as.  

Desta forma, � marcado o desenvolvimento da cidade no per�odo do 

Imp�rio, que teve seu fim no ano de 1889, quando foi promulgada a Rep�blica. � 
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desta �poca a cria��o do cargo de Superintendente como chefe do Poder Executivo 

Municipal, enquanto a C�mara de Vereadores passou a ser denominada de 

Conselho de lntend�ncia Municipal. 

J� nas primeiras d�cadas do S�culo XX, Itaja� come�a a despontar � 

voca��o de balne�rio. Assim, terras, antes ocupadas por poucos pescadores, 

come�aram a ser adquiridas por representantes das elites econ�micas locais e 

regionais, para a constru��o de resid�ncias de veraneio, como ocorreu, por 

exemplo, no Balne�rio de Cabe�udas, demonstrando a pujan�a do capital industrial, 

que se consolidava com o desenvolvimento das iniciativas implantadas pelos 

imigrantes.  

Por outro lado, a abertura da estrada de rodagem, neste caso por iniciativa 

particular do comerciante itajaiense Jo�o Bauer; e o desenvolvimento do lazer nas 

praias, com utiliza��o do mar para banhos e descanso prolongado das fam�lias, 

estimularam a ocupa��o da orla costeira sul do Munic�pio de Itaja� e, logo a seguir, 

de Cambori�. Na d�cada de 1920, Balne�rio de Cabe�udas recebia as primeiras 

interven��es p�blicas, com a abertura e alargamento de ruas e a instala��o do 

sistema de ilumina��o p�blica. Na iniciativa privada registra-se a constru��o de um 

hotel8, com servi�os de hospedagem e alimenta��o. 

[...] agrega��o de novos valores para a praia de Cabe�udas, todos eles 
resultantes da capacidade dos componentes das elites econ�micas do vale 
do rio Itaja�, como a constru��o do Hotel Herbest em 1911, fato que 
colaborou para a ocorr�ncia de mudan�as importantes, quando se analisa a 
transi��o de um local somente de pesca para local de veraneio e de pesca 
para local e de pesca conjuntamente; dando destaque � constru��o das 
primeiras resid�ncias de veraneio. (CHRISTOFOLI, 2003, p.17) 
 

                                                                                                                                        
7 Pedro Ferreira e Silva,m�dico sanitarista, natural da Bahia administrou o munic�pio no per�odo de 
1895 a 1907, n�o p�de concluir o �ltimo mandato, iniciado em 1911, em virtude do seu falecimento 
em 31/05/ daquele ano. Durante mais de 20 anos foi o maior representante pol�tico da cidade. 
8 O Hotel Herbest foi o primeiro deste g�nero a instalar-se em Cabe�udas, de propriedade do casal 
blumenauense Paul Herbest e Maria Ritter, inicialmente como casa de descanso e cura. 
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A partir de 1907, Samuel Heusi governou o munic�pio durante quatro anos. 

Sua administra��o foi marcada pela implanta��o do primeiro sistema de ilumina��o 

de energia el�trica9. Este sistema atendia apenas � regi�o central, pois os bairros 

usavam como fonte de energia o �leo, extra�do do bagre o qual era muito abundante 

na regi�o, recurso este utilizado a partir do decl�nio da pesca da baleia.  

Chegaram os bagres. O que veio resolver, em parte, o problema da falta de 
�leo. Esta pesca n�o s� proporcionaria uma fonte de renda aos pescadores, 
mas servia-lhes tamb�m de alimento, e veio contribuir n problema da 
ilumina��o [...] existia uma pequena ind�stria onde o �leo era apurado, e 
depois, comercializado em latas. Seu uso era uma forma mais acess�vel 
para manter acessas as lamparinas. (OLIVEIRA, 2004, p. 114) 
 

A d�cada de 1910 tamb�m foi marcada por outros avan�os na cidade, tais 

como a inaugura��R� GD� SULPHLUD� HVFROD�� R� ³*UXSR� (VFRODU� 9LFWRU� 0HLUHOOHV´��

inaugurado em 04 de dezembro de 1913 e implanta��o de um ainda incipiente 

sistema de transporte p�blico, que resultou no aparecimento dos primeiros �nibus. 

Em 1915, Marcos Konder, assume a superintend�ncia da cidade de Itaja�, 

representante da poderosa fam�lia Konder10, atrav�s de elei��es diretas, tendo sido 

superintendente at� o ano de 1930, quando ocorreu a revolu��o Getulista. Seu 

governo foi marcado pela constru��o do Mercado P�blico de Peixes e Carnes11, 

importante centro de lazer e cultura do munic�pio, localizado, hoje, na denominada 

Av. Ministro Victor Konder e pela  divis�o da cidade em �rea urbana e sub-urbana12 

                                            
9�$WUDYpV�GD�5HVROXomR�Q������GH�������R�SRGHU�S~EOLFR�DXWRUL]RX�D�FRQFHVVmR�SDUD�H[SORUDomR�GRV�
servi�os de energia e for�a ao Sr. Max Puetter, durante 24 anos. Destaca-se, por�m, que esta 
empresa era de propriedade de outra empresa pertencente a fam �lia do Sr. Felix Busso Asseburg, 
pr�spero comerciante local. 
10 Essa fam �lia tem sua origem no matrim�nio de Marcos Konder Senior com Adelaide Silveira Flores. 
Deste casamento, nasceram Marcos Konder, que foi prefeito de Itaja�; Adolfo Konder, governador de 
Santa Catarina; e Victor Konder, Ministro da Via��o e Obras P�blicas. Os Konder, juntamente com os 
Ramos, s�o considerados as duas oligarquias mais poderosas do Estado de Santa Catarina. 
11 Localizado na antiga Pra�a do Rio, foi inaugurado em 01/01/1917 e reformado em 1936. Veio 
atender a agricultores, pescadores e comerciantes de Itaja�, sendo utilizado para venda de produtos a 
varejo de secos e molhados, chegando a vender tecidos e possuir a�ougue.  
12 A �rea urbana era compreendida pelas localidades de Cabe�udas, Barra do Rio, Rio Concei��o, 
Ressacada, al�m do Centro e parte do atual munic�pio de Navegantes.  
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e pela obrigatoriedade do ensino prim�rio para as crian�as com idade entre 07 a 12 

anos13, fatos ocorridos no ano de 1917.  

Em 1920, a municipalidade come�ou a se preocupar com os dejetos 

fisiol�gicos produzidos no munic�pio, assim � promulgada, em 27/03/1920, a 

Resolu��o�Q�� 423 que autoriza o poder p�blico a adquirir fossas s�pticas, obrigando 

sua instala��o e uso nas resid�ncias. Vale ressaltar que, em 1922, � sancionada a 

LHL�Q�������GH�������������a qual assinala como responsabilidade do poder p�blico  

a realiza��o da benfeitoria �quelas fam�lias sem condi��es de faz�-la. Nesta mesma 

d�cada, foram realizadas tamb�m obras para a capta��o e canaliza��o da �gua14, 

aproveitando a canaliza��o da �gua proveniente das cachoeiras localizadas nos 

bairros Fazenda e Ressacada, que atendiam � regi�o central, embora sem 

quaisquer tipos de tratamento. 

Foi tamb�m durante o mandato de Marcos Konder que iniciaram as obras 

para constru��o do novo pr�dio para abrigar a administra��o p�blica local, chamado 

de Pal�cio Municipal15, por sua beleza e impon�ncia. Com refer�ncia � quest�o de 

infra-estrutura, em 1927 foi contratado, para a cidade, servi�o de energia el�trica 

p�blica. J� o servi�o de telefonia fixa foi implantado no ano seguinte tanto para a 

cidade quanto para os distritos. 

                                            
13 Apesar de a lei exigir tal obrigatoriedade, um dos artigos da lei estabelecia que estavam isentos 
de comparecer �s aulas os alunos que residissem a uma dist�ncia superior a 3km.(Arquivo 
P�blico de Itaja�)  
14 Este sistema de capta��o e tratamento, realizado pela prefeitura, permaneceu at� o ano de 
������TXDQGR�IRL�DVVLQDGR�XP�FRQYrQLR��HQWUH�D�SUHIHLWXUD�H�D�&RPSDQKLD�GH�ÈJXD�H�6DQHDPHQWR�
B�sico de Santa Catarina (CASAN), o qual vigorou at� janeiro de 2003, quando o munic�pio re-
assumiu a responsabilidade pela capta��o, tratamento e distribui��o de �gua. Entretanto, em 
rela��o ao tratamento de efluentes domiciliares at� hoje inexiste qualquer a��o nesta �rea, 
continuando com tratamento domiciliar, conforme � exigido pelo munic�pio na aprova��o do 
projeto urban�stico, quando existe, caso contr�rio � emitido diretamente nos rios do munic�pio. 
15 Inaugurado em 22/10/1925, abrigava a Prefeitura de Itaja�, o F�rum da Comarca e a C�mara de 
Vereadores. O F�rum funcionou at� 1950, a Prefeitura at� 1972 e a C�mara at� o ano de 1999. 
Neste mesmo espa�o funcionou, durante anos, o antigo Movimento Brasileiro de Alfabetiza��o 
(MOBRAL) e, em 1/12/1976, foi institu�da a Funda��o Gen�sio Miranda Lins, tendo sido o pr�dio 
WRPEDGR�DWUDYpV�GR�'HFUHWR�Q��������GH�������������$UTXLYR�3~EOLFR�GH�,WDMDt�� 
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A 12 de outubro daquele ano, Itaja� recebia a visita oficial do governador 
Adolfo Konder, que vinha inaugurar o novo abastecimento de �gua da 
Ressacada, a instala��o de luz el�trica em Cabe�udas e a Escola "Lauro 
0�OOHU���QD�9LOD�2SHUiULD�(P���GH�QRYHPEUR��D�3UHIHLWXUD�0XQLFLSDO�FHOHEURX�
contrato com a Companhia Telef�nica Catarinense. (LINHARES,1998,p.56) 

 

Em 1925, foi constru�do o Bairro Vila Oper�ria16, o primeiro da regi�o oeste e 

tamb�m o primeiro a ser efetivamente planejado, o qual foi idealizado pela 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada Construtora Catarinense, 

fundada em 29 de setembro de 1924, soE� D� OLGHUDQoD� GH� -RVp� (XJrQLR�0�ller17. 

Durante a campanha pol�tica da Alian�a Liberal, Jos� Eug�nio� 0�OOHU foi o l�der 

dessa sociedade em Itaja� e, embora sua fam�lia fosse representante dos 

conservadores, ele esteve ligado ao capital industrial, tentando transformar a cidade 

de prestadora de servi�os em centro industrial. 

A Vila Oper�ria �, para Moreira: 

[...] produto de uma �poca onde a burguesia industrial nascente, come�ava 
a participar do poder, aliada a antigos propriet�rios de terras de 
caracter�sticas feudais. No Brasil, o desenvolvimento econ�mico e social 
sempre representou uma dualidade: uma alian�a entre novas for�as 
produtivas e uma antiga classe dominante que decaiu, o que possibilitou ao 
pa�s desenvolver-se mesmo nas mais variadas �pocas (e superar crises 
econ�micas nacionais e internacionais). (MOREIRA, 2003, p. 82). 
 

No primeiro quartil do s�culo XX, mais precisamente no ano de 192618, s�o 

iniciadas as obras de melhoria do acesso ao Porto, com a constru��o de molhes ou 

pared�es em forma de cais, um na margem direita e outro na margem esquerda do 

rio, permitindo, desta forma, a navega��o com seguran�a. A empresa contratada 

                                            
16 A Vila Oper�ria nDVFHX�FRPR�XP�HPSUHHQGLPHQWR�XUEDQR�SODQHMDGR�H�FRQVWUXtGR�SDUD� ³DMXGDU�DV�
fam �lias trabalhadoras de Itaja� na constru��o de suas moradias, e cultivar a instala��o de suas 
PRUGLDV�� H� FXOWLYDU� D� LQVWDODomR� GH� LQG~VWULDV� QD� FLGDGH´ (Cf. MOREIRA, M�rcio. In: A forma��o do 
capital mercantil e industrial em Itaja� (SC): uma industrializa��o incompleta, 120 f. Disserta��o de 
Mestrado 2003.) 
17Filho do Coronel Eug�nio Luiz Muller. Em 1915, foi eleito vereador e presidente da C�mara 
Municipal. Foi respons�vel pelo surgimento do Bairro Vila Oper�ria e l�der da Alian�a Liberal em Itaja�. 
Em 1935, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi prefeito de Nova Friburgo e depois deputado 
federal por aquele estado.  



 26 

para a realiza��o destes servi�os � a Companhia de Minera��o e Metalurgia do 

Brasil (COBRASIL)19, que tamb�m tinha por objetivo melhorar as edifica��es para o 

armazenamento de cargas e a pr�pria administra��o portu�ria. Estas obras sofreram 

diversas paralisa��es. As obras dos molhes foram retomadas em 1936, sendo que a 

segunda etapa das melhorias foi realizada em 1950, e a terceira, em 1956, incluindo 

a constru��o de um frigor�fico.  

A Revolu��o de 1930 teve forte impacto na pol�tica local, pois o grupo 

liderado por Jos� Eug�nio Muller trabalhou para que Itaja� se unisse aos estados 

aliancistas de Minas Gerais, Para�ba e Rio Grande do Sul, apoiando a candidatura 

de Get�lio Vargas � presid�ncia da Rep�blica. Esta campanha fracassou, sendo 

derrotados nas elei��es os candidatos da Alian�a Liberal. Vargas, por�m, assumiu a 

lideran�a da revolu��o de 193020 e tomou o poder central em outubro do mesmo 

ano, a partir do Rio Grande do Sul.  

Em 1930, encerra-se uma etapa da hist�ria do Brasil denominada de 

³5HS~EOLFD�9HOKD´��1R�PHVPR�DQR� WHUPLQD� WDPEpP o mandato pol�tico de Marcos 

Konder, que esteve � frente da prefeitura de Itaja� por quinze anos. Com a ditadura 

Vargas, inicia-se um novo per�odo hist�rico,� FRQKHFLGR� FRPR� ³QDFLRQDO-

GHVHQYRYLPHQWLVWD´��QR�TXDO�R�(VWDGR�DJLX�FRPR�R�JUDQGH�SDWURFLQDGRU�Go processo 

de industrializa��o do pa�s. 

                                                                                                                                        
18 Al�m de Marcos Konder ser prefeito da cidade, na mesma �poca seu irm�o Victor Konder era 
Ministro da Via��o e Obras P�blicas (1926-1930) e seu outro irm�o Adolfo Konder Governador do 
Estado de Santa Catarina.(Arquivo P�blico de Itaja�) 
19 COBRASIL, de propriedade de dois engenheiros, tinha sede, inicialmente na Bahia. Era a �nica 
empresa no pa�s com tecnologia na �rea de engenharia de portos. Mais tarde, como a capital do 
governo federal era o Rio de Janeiro, a Companhia transferiu sua sede para a mesma cidade. Entrou 
em concordata em 1990, mas continua em atividade at� os dias atuais, tendo sua sede em S�o Paulo 
- SP.( Entrevista com ex- funcion�rio da empresa)  
20 A revolu��o de 30 representou no Brasil um confronto de for�as entre as oligarquias agr�rias, onde 
RV� ³DJURH[SRUWDGRUHV´� �RV� FDIHLFXOWRUHV), sa�ram derrotados pelos grandes latifundi�rios- exemplo 
destes- Get�lio Vargas - latifundi�rio ga�cho, cuja produ��o destinava-se ao mercado interno, que, 
aliados � burguesia industrial, queriam o desenvolvimento industrial do pa�s. ) 
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1.2 A tentativa de industrializa��o de uma cidade com voca��o para a 
presta��o de servi�os 

 

Os revoltosos entraram na cidade liderados por Jos� Eug�nio Muller que, 

representando a Alian�a Liberal na cidade, solicitou ao militar Ant�nio Quintas Maia 

delegado do servi�o militar, para que  assumisse, em car�ter provis�rio, o cargo de 

prefeito de Itaja�. Uma das principais a��es deste governo foi a realiza��o de um 

empr�stimo para amenizar a situa��o dos desempregados de Itaja�.  

O aspecto ideol�gico desta revolu��o, liderada por Get�lio Vargas, abrangia 
um amplo espectro. Abra�ando fundamentalmente o nacionalismo, o que 
denota novamente a import�ncia do mercado nacional, essas classes em 
ascens�o, contrap�em -se ao forte per�odo liberal que caracterizou a 
Rep�blica Velha deposta, onde a exporta��o de g�neros prim�rios era o 
motor principal da economia brasileira. No novo contexto, alguns aspectos 
de car�ter mais reacion�rio, fortemente presente nos discursos e a��es dos 
l�deres revolucion�rios, denotam o car�ter duplo desta revolu��o. 
(MOREIRA, 2003, p. 61). 

 

Foi tamb�m em 1930 que Juvenal Fi�za Lima, comerciante natural do Rio 

Grande do Sul, adquiriu uma vasta gleba de terra, na fronteira com o Bairro Vila 

Oper�ria. O objetivo da compra foi a implanta��o de um loteamento, que foi 

desdobrado em 600 lotes. Esta �rea ficou conhecida como Bairro Fi�za Lima. 

Em rela��o � infra-estrutura urbana, data desta �poca a constru��o da ponte 

de cimento armado sobre o Rio Itaja�-Mirim, ligando os atuais bairros S�o Jo�o e 

S�o Vicente; bem como dos dois cemit�rios municipais, o da Fazenda e o de 

Navegantes21. Em 1937, a cidade, em conv�nio com o Governo do Estado, instalou 

                                            
21 O primeiro cemit�rio da cidade localizava-se pr�ximo ao curato, junto � Igreja da Imaculada 
Concei��o. Em decorr�ncia do crescimento urbano, foi transferido para �rea pr�xima � atual Igreja 
Matriz e desta, em 1930, para o Bairro Fazenda, quando passou a ser um cemit�rio municipal.  
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o Centro de Sa�de, que deu in�cio a um incipiente servi�o de sa�de p�blica 

municipal. 

Apenas em 1957 � que foi finalmente inaugurado o cais acost�vel do Porto 

de Itaja�. Foi atrav�s da influ�ncia pol�tica e econ�mica, exercida pela COBRASIL, 

que, na �poca, o Bairro de Navegantes, ainda integrado ao Munic�pio de Itaja�, 

conseguiu a instala��o de energia el�trica necess�ria � explos�o das pedreiras 

utilizadas na constru��o dos molhes, minimizando o n�mero de acidentes que 

ocorriam com os trabalhadores.  
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FIGURA 1 ± Desenvolvimento do Espa�o Urbano de Itaja� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SPDU/DEPLAN/Amarildo Madeira/Jan2002. 

 

Nesta d�cada, a de 1950, a mancha urbana de Itaja� se expandiu para o 

sudeste, conforme pode ser observado no mapa, com a cria��o do Bairro S�o Judas 
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Tadeu, cujas origens representavam uma extens�o dos bairros Vila Oper�ria e Fi�za 

Lima, atendendo � demanda habitacional gerada pelas classes trabalhadoras. 

Entre as d�cadas de 40 e 60, do s�culo XX, as atividades econ�micas em 

Itaja� foram altamente influenciadas pela exporta��o de madeira, vindas do planalto 

norte catarinense. Este per�odo, de grande vitalidade para o Porto de Itaja�, 

FRUUHVSRQGH�DR� FKDPDGR� ³FLFOR�PDGHLUHLUR´�� TXDQGR�� FRQIRUPH�0RUHLUD� ������, do 

total de carga exportada no ano de 1940, por exemplo, 42% era representada pela 

madeira que chegava � cidade transportada por caminh�es procedentes do planalto 

catarinense e, at� que fosse embarcada, atrav�s de seu porto, ficava armazenada 

em galp�es pr�ximos ao porto22. O Porto de Itaja� era considerado, na �poca, o 

maior porto exportador madeireiro do pa�s. A cidade, por sua posi��o geo-espacial, 

ocupava posi��o de reconhecida import�ncia, pelas possibilidades de com�rcio que 

se abriam na regi�o de entorno do porto. 

Os estabelecimentos madeireiros, em grande parte filiais de empresas 
plan�lticas, come�aram a se instalar no per�metro urbano de Itaja� de forma 
esparsa, por�m j� no final da d�cada de  50, verifica-se uma tend�ncia � 
concentra��o das firmas de madeira nos altos das ruas Blumenau, Alfredo 
Eicke e outras. (MOREIRA, 1995, p. 126). 

 

A consolida��o da atividade portu�ria de Itaja� e, sobretudo, o expressivo 

com�rcio madeireiro, exercer�o um papel fundamental na organiza��o s�cio-

espacial do seu n�cleo urbano, que primeiramente se desenvolveu �s margens do 

Rio Itaja�-A�u. Com a decad�ncia da atividade madeireira e a desativa��o das 

empresas ligadas ao setor, as �reas ocupadas pelos antigos galp�es foram 

desmembradas e loteadas, permitindo a expans�o do Bairro S�o Jo�o e, ao mesmo 

tempo, definindo o tra�ado do arruamento deste bairro. O bairro que foi nascendo 

conforme as empresas madeireiras iam se extinguindo na cidade, conserva suas 
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caracter�sticas iniciais e n�o segue os padr�es dos outros bairros de classe oper�ria 

da cidade (Dom Bosco, Vila Oper�ria, S�o Judas), nos quais os primeiros moradores 

venderam suas propriedades e foram morar em lugares mais perif�ricos, pois no 

caso do Bairro S�o Jo�o, os lotes se mant�m, em sua maioria, com as fam�lias que 

o adquiriram inicialmente.  

Este fato d� certa peculiaridade ao local, pois para quem n�o conhece a 

hist�ria da cidade, analisa o mesmo como um local diferenciado dos bairros 

³FHQWUDLV´�GD�FLGDGH��SRLV�QHOH�UHVLGHP�IDPtOLDV�GH�FODVVH�EDL[D�� 

Por outro lado, � preciso lembrar que, j� na d�cada de 60 do s�culo 

passado, o desenvolvimento da rede rodovi�ria nacional e estadual acarretou a 

diminui��o do transporte mar�timo que, aliada � decad�ncia da exporta��o de 

madeira, decorrente da extin��o da cobertura vegetal existente, ou seja, ocorreu o 

esgotamento das reservas de arauc�ria. Esta situa��o mudou as caracter�sticas 

econ�micas da cidade, visto que sua principal fonte de renda estava relacionada ao 

FRPpUFLR�PDGHLUHLUR� UHDOL]DGR�DWUDYpV�GR�SRUWR�� ³2�SUREOHPD��DOpP�GH�HFRQ{PLFR, 

tinha um sentido social, com o desemprego motivado pela desativa��o das 

HPSUHVDV�PDGHLUHLUDV�´��7(,;(,5$��������S������ 

O decl�nio da exporta��o da madeira evidenciou a necessidade de o 

munic�pio investir em outros segmentos econ�micos. Com as condi��es naturais 

favor�veis � pesca e, com a defini��o de incentivos federais23, a cidade, entre o 

                                                                                                                                        
22 Estes galp�es situavam -se em frente ao porto, na atual Rua Blumenau, onde, atualmente, localiza-
se o hoje Bairro S�o Jo�o. 
23 O incentivo federal criado pela Superintend�ncia do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) 
consistia na possibilidade de abatimento do Imposto de Renda dos valores aplicados na pesca, o que 
serviu para cria��o e amplia��o de ind�strias pesqueiras, tanto de captura como de manipula��o e 
industrializa��o do pescado. Com o crescimento da ind�stria da pesca, abre-se um novo ciclo para o 
porto. Paralelamente, surgiram tamb�m as grandes empresas de constru��o naval no munic�pio, para 
dar suporte ao setor pesqueiro, principalmente na produ��o de barcos de ferro, tamb�m financiados 
pela SUDEPE. Dentre as empresas ligadas � pesca neste per�odo destacam-se: Krauser, Porto Belo, 
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per�odo de 75 a 90 do s�culo passado, tornou-se um dos maiores p�los pesqueiros 

do pa�s. 

Na d�cada de 70, foram criados os Distritos Industriais24, nos bairros Imaru�, 

Cordeiros e S�o Vicente25, visando estimular � diversifica��o de atividades 

produtivas em Itaja�. O munic�pio adquiriu terrenos, localizados em diferentes 

bairros, dotando-os de infra-estrutura para a instala��o de empresas com mais de 

YLQWH�IXQFLRQiULRV��6HJXQGR�R�³3HUILO�GH�,WDMDt´26 (2004), em 1976, o munic�pio tinha 

tr�s distritos industriais, nos quais haviam se estabelecido mais de 150 empresas, as 

quais empregavam cerca de seis mil pessoas. O destaque maior ficava com a 

ind�stria pesqueira, que contava, nestes distritos, com trinta estabelecimentos 

ligados � captura ou ao beneficiamento do pescado. 

Paralelamente a essas mudan�as econ�micas do munic�pio, come�aram a 

ser constru�dos conjuntos habitacionais em diversas localidades de Itaja� como, por 

exemplo, nos bairros Fazenda, Cordeiros, Centro e S�o Vicente, financiados pelo 

Banco Nacional da Habita��o (BNH) criado em 1964. Neste mesmo ano, foi criado o 

Sistema Financeiro de Habita��o (SFH). O BNH teve a incumb�ncia de centralizar a 

produ��o e distribui��o de unidades habitacionais, como �rg�o gestor do Fundo de 

Garantia por Tempo de Servi�o (FGTS), e tamb�m foi a entidade reguladora do 

                                                                                                                                        
Kowalski. Destas, apenas a Kowalski S.A. sobrevive at� os dias de - sua sede est� localizada na Rua 
Blumenau. (MOREIRA, 2003) 
24� $WXDOPHQWH�� QR� ���'LVWULWR� - o de Imaru� -� Ki� DSHQDV� WUrV� HPSUHVDV� HP�DWLYLGDGH� FRP� ³DWLYLGDGHV�
inGXVWULDLV´��4XDNHU�$OLPHQWRV��&DIp�&RPHWD�H�)RJ}HV�.XPP��-i�QR�'LVWULWR�GH�&RUGHLURV�REVHUYD-se 
uma concentra��o do com�rcio atacadista, enquanto no S�o Vicente destacam -se empreendimentos 
ligados ao servi�o do porto, tais como: dep�sito de cont�ineres e reparos. (Conforme informa��es 
obtidas no DEPLAN ± Departamento de Planejamento em entrevista realizada em 22/05/05) 
25 O distrito industrial localizado no bairro S�o Vicente, entretanto, apesar de ter sido institu�do 
oficialmente, n�o foi implementado at� a atualidade j� que a municipalidade n�o tomou as iniciativas 
cab�veis no sentido de desapropriar as terras para viabilizar sua concretiza��o. Grande parte desta 
�rea pertencia a pessoas com forte influ�ncia pol�tica (Rizzi, Gugelmim entre outras) as quais n�o 
tinham interesses na desapropria��o. (DEPLAN)  
26 Trata-se de uma publica��o oficial do munic�pio, produzido pela Secretaria de Ind�stria e Com�rcio, 
que mostra de maneira sintetizada a hist�ria e a geografia; destacando as vantagens de se investir na 
cidade. 
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Sistema Brasileiro de Poupan�a e Empr�stimo (SBPE), compondo, desta forma, o 

Sistema Financeiro de Habita��o. Os recursos do FGTS eram destinados �s 

camadas sociais de baixa renda. Em 1986, o BNH foi extinto, passando suas 

atribui��es � Caixa Econ�mica Federal. 

No per�odo em que esteve em atividade, o SFH financiou a aquisi��o de 6,8 

milh�es de unidades residenciais e alternou per�odos de intensa produ��o de 

unidades residenciais com outros de performance med�ocres. Apesar da trajet�ria da 

pol�tica habitacional e as tentativas da institui��o, n�o foram suficientes ou 

eficientes, no cumprimento do seu objetivo original de prover habita��o digna para 

as fam�lias mais pobres, ou ainda, quando isso aconteceu, gerou a produ��o de 

conjuntos habitacionais segregados, longe da malha urbana, sem transporte 

freq�ente, isolados e carentes de infra-estrutura. Tal fato pode ser observado na 

�poca em que os conjuntos habitacionais foram constru�dos, pois, atualmente, a 

maior parte dos conjuntos j� foi incorporado � malha urbana27. 

Estudos sobre a pol�tica habitacional t�m mostrado que, quando de sua 

cria��o, em 1964, a inten��o do governo era a de criar mecanismos de controle dos 

movimentos contr�rios ao golpe promovido pelos militares. A concep��o dos 

idealizadores era a de que pessoas que tivessem seu foco voltado para a aquisi��o 

de sua habita��o, deixariam as lutas pol�ticas que assolavam o pa�s para um 

segundo plano, o que favorecia, naturalmente, os interesses do regime implantado 

no pa�s.  

Alguns desses conjuntos habitacionais, produzidos na Cidade de Itaja�, hoje 

integram a �rea f�sica do Bairro Cidade Nova, em raz�o da nova divis�o geo-

                                            
27�(VWDV� LQIRUPDo}HV�IRUDP�REWLGDV�QR�6HPLQiULR�,QWHUQDFLRQDO�³*HVWmR�GD�7HUUD�8UEDQD�H�+DELWDomR�
GH� ,QWHUHVVH� 6RFLDO´� UHDOL]DGR� SHOD� 38&�� HP� &DPSLQDV� GR� TXDO� D� PHVWUDQGD� SDUWLFLSRX�� H� WHYH� D�
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espacial de bairros, realizada pela Prefeitura Municipal em 1998, atrav�s da LHL�Q���

3359, que dividiu o per�metro urbano de Itaja� em zonas administrativas. Foi esta 

altera��o que deu origem ao Bairro Cidade Nova, que � um desmembramento do 

Bairro S�o Vicente. Este bairro � o objeto deste estudo e ele ser� enfocado mais 

adiante, em cap�tulo espec�fico. 

 

1.3 O desenvolvimento do urbano da cidade de Itaja� nas �ltimas d�cadas 
 

Em Itaja�, o aumento populacional expressivo registra-se na d�cada de 

1970. Desta para a d�cada seguinte, portanto a de 1980, a popula��o urbana 

cresceu 45,70% e, de 1980 para 1991, mais 45,46%. A d�cada de 1980, foi a de 

maior crescimento populacional. O censo do IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e 

Estat�stica) realizado em 1991 aponta um crescimento de 38,37%, o que em 

n�meros absolutos significa um aumento 33.175 habitantes. A Tabela 01 abaixo 

demonstra, ao lado do crescimento da popula��o de Itaja�, a n�tida diminui��o da 

popula��o rural do munic�pio nos �ltimos 30 anos. 

 

TABELA 1 ± Crescimento Populacional de Itaja�, referente ao per�odo de 1970 a 2000. 

 

Ano Pop. R      
ural 

Popula��o 
Urbana Pop. Total % Rural % Urbana 

1970 9.085 54,054 63.139 14,39 85,61 

1980 7.703 78.753 86.456 8,91 91,09 

1991 5.076 114.555 119.631 4,24 95,76 

2000 5.544 141.950 147.494 3,76 96,24 

Fonte: Dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro Geografia e Estat�stica (IBGE), atrav�s do site 
www.ibge.gov.br 

 

                                                                                                                                        
oportunidade de ver apresenta��es sobre alguns conjuntos habitacionais como Cidade Tiradentes, 

http://www.ibge.gov.br
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TABELA 2 ± Crescimento Populacional de Santa Catarina, referente ao per�odo de 1970 a 2000. 
 

Ano Pop. Rural Popula��o 
Urbana Pop. Total % Rural % Urbana 

1970 1.654.502 1.247.158 2.901.660 57,02 42,98 

1980 1.474.042 2.154.250 3.628.292 40,63 59,37 

1991 1.333.457 3.208.537 4.541.994 29,36 70,64 

2000 1.140.100 4.217.763 5.357.864 21,28 48,72 

Fonte: Dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro Geografia e Estat�stica (IBGE),.atrav�s do site 
www.ibge.gov.br 

 

TABELA 3 ± Crescimento Populacional do Brasil, referente ao per�odo de 1970 a 2000. 
 

Ano Pop. Rural Popula��o 
Urbana Pop. Total % Rural % Urbana  

1970 41.037.586 52.097.260 93.134.846 44,06 55,94 

1980 38.573.725 80.437.327 119.011.052 32,41 67,59 

1991 35.834.485 110.990.990 146.825.475 24,41 75,59 

2000 31.947.618 137.925.238 169.872.856 18,81 81,19 

Fonte: Dados obtidos junto ao Instituto Brasileiro Geografia e Estat�stica (IBGE), atrav�s do site 
www.ibge.gov.br 

 

A an�lise das Tabelas 1, 2 e 3 permite inferir que o Munic�pio de Itaja�, nos 

�ltimos 30 anos, apresentou um crescimento populacional de 233,60%, com uma 

redu��o da popula��o rural de 61,02%. Mesmo na d�cada de 70, quando o Estado 

de Santa Catarina era predominantemente agr�cola 52,07% Itaja� j� se destacava 

como um munic�pio urbano, com um total de 85,61% de sua popula��o concentrada 

na zona urbana. Este aumento corresponde, na verdade, a um fen�meno que, de 

um modo geral, repetiu-se em diferentes estados e munic�pios brasileiros, em raz�o 

do acelerado processo de industrializa��o do pa�s, que acabou intensificando a 

                                                                                                                                        
localizado na Grande S�o Paulo e Castelo Branco, em Porto Alegre. 

http://www.ibge.gov.br
http://www.ibge.gov.br
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urbaniza��o, ao mesmo tempo em que provocava o �xodo rural, conforme pode ser 

observado atrav�s dos dados apresentados nas tabelas 2 e 3. 

 O crescimento da popula��o urbana, por sua vez, passou a exigir do poder 

p�blico iniciativas para a melhoraria da infra-estrutura, tais como a expans�o do 

sistema vi�rio, a amplia��o da rede de abastecimento de �gua e energia, a 

instala��o de postos de sa�de, de escolas p�blicas e tamb�m quest�es referentes a 

condi��es de habitabilidade. Estas melhorias, por�m, n�o acompanharam a 

demanda, raz�o pela qual a popula��o urbana, sobretudo a de baixa renda, acabou 

sendo afetada, tendo suas necessidades b�sicas cada vez menos atendidas e 

necessitando, cada vez mais, de pol�ticas p�blicas, que na sua maioria foram 

compensat�rias. 

Visando minimizar estes problemas, o poder p�blico municipal criou, em 

1997, as LHLV�Q���������H�Q����������DWUDYpV�GDV�TXDLV�FRQFHGH�LVHQo}HV�ILVFDLV�jV�

empresas geradoras de empregos. Para a implementa��o destas leis, adquiriu uma 

�rea de 2,2 milh�es de m2, situada na localidade do Rio do Meio, visando � 

instala��o de novas unidades industriais. Entretanto, at� o momento, este local n�o 

foi utilizado, em raz�o de v�rias a��es judiciais promovidas por Organiza��es N�o 

Governamentais (ONGs), que tentam provar que o terreno em quest�o constitui, em 

sua maioria, �rea de preserva��o permanente, por abrigar parte da cobertura 

vegetal da Mata Atl�ntica e estar localizado pr�ximo de ponto de capta��o de �gua.  

Cabe ressaltar, ainda, que a Universidade do Vale do Itaja� (UNIVALI) tem 

se revelado um importante agente na defini��o do ordenamento espacial da cidade, 

atrav�s da sua influ�ncia nas decis�es relativas �s diretrizes do desenvolvimento 

urbano, especialmente na defini��o da ocupa��o do uso do solo de Itaja�. Exemplo 

disto � a participa��o da UNIVALI nos estudos de impacto ambiental, al�m da 



 37 

presen�a de professores desta Institui��o � frente de entidades n�o 

governamentais, que em sua maioria s�o presididas por professores desta 

institui��o e acabam n�o se envolvendo nas discuss�es devido a seus v�nculos 

empregat�cios.  

Para exemplificar, o papel da UNIVALI na quest�o do desenvolvimento 

urbano, relataremos dois momentos distintos; nas discuss�es relativas � amplia��o 

do Porto de Itaja�, onde, apesar de esperadas diverg�ncias quanto � amplia��o e � 

forma como a mesma vinha sendo realizada n�o houve manifesta��o da sociedade 

civil, pois, a Institui��o UNIVALI foi contratada para realizar os estudos de impacto 

ambiental, o que impediu qualquer protesto por parte das ONGs. E j� no caso do 

Bairro Praia Brava, onde n�o houve a contrata��o dos servi�os da institui��o, apesar 

de o poder p�blico municipal ter chamado todas as entidades representativas do 

bairro e realizado um planejamento participativo, n�o houve o avan�o esperado nas 

discuss�es, pois as ONGs entraram com recurso na Promotoria Federal, no sentido 

de impedir qualquer a��o do poder p�blico municipal no bairro. 

A partir da d�cada de noventa do s�culo passado, ap�s a posse do 

presidente da rep�blica Fernando Collor de Melo, come�ou a se consolidar a pol�tica 

econ�mica neoliberal no Brasil. As novas id�ias neoliberais eram associadas como a 

chegada da modernidade e um dos fatos representativos desta realidade no 

munic�pio foi a extin��o da Portobras, empresa estatal respons�vel pela 

administra��o dos terminais portu�rios brasileiros. Isto representava a possibilidade 

de entregar a administra��o e a explora��o dos portos � iniciativa privada. O Porto 

de Itaja� ficou, no ano de 1991, subordinado � administra��o da Companhia Docas 

do Estado de S�o Paulo (CODESP). No ano de 1993, foi promulgada a Lei n�. 8.630, 

de 25 de fevereiro, que trata, entre outros, de aspectos relacionados � administra��o 
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dos portos, mais especificamente GD�XWLOL]DomR�GH�³PmR�GH�REUD�QmR�DYXOVD´��RX�VHMD� 

da n�o utiliza��o de estivadores sindicalizados. Esta modifica��o no sistema de 

trabalho portu�rio ganhou notoriedade na cidade, pois, embora neste per�odo a 

principal atividade econ�mica fosse a ind�stria pesqueira, h� na categoria dos 

estivadores uma grande tradi��o hist�rica de lutas e organiza��o28. A discuss�o 

acerca da moderniza��o dos portos e, em especial, na Cidade de Itaja�, tornou-se 

tema freq6uente em palanques eleitorais, pois o porto havia sido municipalizado 

provisoriamente em 1995, e, no ano seguinte, a administra��o local come�ou a 

divulgar os recordes nas exporta��es, melhorando a atividade econ�mica da cidade.  

[...] este porto fluvial deixou de ser um mero local de desembarque de 
imigrantes europeus para o Vale do Itaja� no inicio do s�culo XX, quando 
lideran�as de Itaja� se projetaram no cen�rio pol�tico nacional, momento em 
TXH� VXDV� ³FRQGLo}HV� QDWXUDLV´� IRUDP� PHWDPRUIRVHDGDV�� SDVVDQGR� D�
representar a raz�o de ser da cidade. (SILVA, 2004, p. 303) 

 

Segundo o mesmo autor, os trabalhadores urbanos tamb�m tiveram suas 

formas de organiza��o ampliada a partir das atividades do porto e s�o em grande 

parte respons�veis pela cultura oper�ria urbana em Itaja�. Este classe trabalhadora, 

com seu trabalho, teve a possibilidade de adquirir seu terreno e sua casa, 

contribuindo com o processo de expans�o e periferiza��o da cidade.  

Hoje, 154 anos ap�s sua emancipa��o oficial, Itaja� tem uma popula��o de 

aproximadamente 161.784 habitantes29 e sua principal fonte econ�mica concentra-

se nas atividades portu�rias o que interfere diretamente na paisagem urbana. A 

cidade, em quase toda a sua totalidade, � um dep�sito de cont�ineres; o n�mero de 

caminh�es que circulam na malha vi�ria para levarem cont�ineres at� o porto � 

                                            
28 At� os dias atuais, o Sindicato dos Estivadores � um dos mais organizados. Prova disso � que os 
mesmos continuaram com seus direitos de serem os �nicos a poderem trabalhar nos navios, 
passando este direito, inclusive, para seus familiares. Os trabalhadores da estiva est�o entre os que 
possuem melhores sal�rios na cidade, recebendo em m�dia, cinco mil reais/m�s. 



 39 

muito superior � capacidade do sistema vi�rio e do pr�prio porto. Os servi�os 

relacionados ao porto representam as maiores possibilidades de trabalho na cidade, 

mas, por outro lado, est�o relacionados diretamente aos piores pontos no que tange 

� falta de seguran�a p�blica, � habitabilidade e � mobilidade urbana. O Porto de 

Itaja� transformou-se, na �ltima d�cada, no primeiro porto do Estado em exporta��o 

de cargas conteinerizadas, este fato mudou bastante a paisagem urbana da cidade. 

Diversas �reas que eram quase que exclusivamente de uso residencial passaram a 

dividir espa�os com dep�sitos de cont�ineres e a manuten��o dos mesmos. Este 

fato trouxe v�rios problemas, pois o barulho constante de caminh�es e o maquin�rio 

necess�rio para o conserto trouxeram problemas na qualidade de vida dos 

moradores da regi�o, que se encontram no entorno destes estabelecimentos. O 

n�mero de ve�culos, nas �ltimas duas d�cadas aumentou de vinte mil para sessenta 

mil carros, e o sistema vi�rio ficou prec�rio, disputando, o mesmo espa�o carros de 

passeio e caminh�es de carga pesada.  

O porto voltou a ser a maior fonte arrecadadora de recursos diretos para a 

cidade; por�m, devido � falta de planejamento estrat�gico, estes recursos 

financeiros n�o foram garantia de investimentos que proporcionassem uma cidade 

com maior eq�idade social. 

Vale destacar que esse crescimento do porto tamb�m mudou sua 

configura��o, pois, anteriormente, era um local de atra��o tur�stica para moradores 

da cidade e visitantes, que iam at� o local para verem a chegada e sa�da dos navios 

no porto. Por�m, com sua expans�o e a necessidade de colocar os cont�ineres 

perto do local de embarque, a administra��o portu�ria indenizou v�rios donos de 

                                                                                                                                        
29 Dados obtidos no IBGE. Dispon�vel em 
www2.ibge.gov.br/pub/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_2004. Acesso em: 26/03/2005.  
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�reas que se localizavam perto do porto e, posteriormente construiu uma parede de 

aproximadamente tr�s metros de altura, a qual impede que as pessoas vejam o seu 

funcionamento. A cidade, com isto, perdeu um dos seus principais pontos tur�sticos.  

Cabe aos novos gestores p�blicos, juntamente com os atores sociais, 

estabelecerem pol�ticas p�blicas adequadas, efetivas, eficazes e eficientes para 

resolu��o dos problemas, que interferem na constru��o do espa�o urbano e no 

processo de inclus�o social.  
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2 A 5(&(17(�(;3$162�'2�(63$d2�85%$12�(�$�3(5,)(5,$�2(67( 

 

Itaja� � p�lo da regi�o e sede da Associa��o dos Munic�pios da Foz do Rio 

Itaja� (AMFRI) e, por ser uma cidade portu�ria, passou a atrair fluxos migrat�rios, 

representados pela popula��o carente de outros munic�pios e estados, em busca de 

melhores condi��es de vida. 

O tipo de coloniza��o iniciado em Itaja� e a inexist�ncia de um plano de 

expans�o propiciaram um crescimento da cidade sem qualquer tipo de gest�o do 

espa�o. Assim, devido �s suas origens relacionadas � fun��o portu�ria, o s�tio 

urbano da cidade foi ajustado � margem direita da foz do Rio Itaja�-A�u, tomando o 

pr�prio rio como elemento gerador da configura��o do n�cleo urbano. Ao longo de 

sua evolu��o hist�rica, pode-se identificar a a��o de um conjunto de for�as, visto a 

cidade ser capitalista. 

[...] � o lugar privilegiado de ocorr�ncia de uma s�rie de processos sociais, 
entre os quais a acumula��o de capital e a reprodu��o social t�m 
import�ncia b�sica. Estes processos criam fun��es e formas espaciais [...]. 
Entre processos sociais, de um lado, e as formas espaciais, de outro, 
aparece um elemento mediatizador que viabiliza que processos sociais  
originem as formas espaciais. Este elemento viabilizador constitui-se em um 
conjunto de for�as atuantes ao longo do tempo, postas em a��o pelos 
diversos agentes modeladores, e que permitem localiza��es e 
relocaliza��es das atividades e da popula��o na cidade. S�o os processos 
espaciais, respons�veis imediatos pela organiza��o espacial desigual e 
PXWiYHO�GD�FLGDGH�FDSLWDOLVWD���&255Ç$��1999, p. 36).  

 

O Atlas de Santa Catarina (1986, p. 46) trata da evolu��o urbana do Estado 

e, citando Itaja�, destaca que a cidade segue o modelo catarinense30, o qual pode 

ser sintetizado em cinco per�odos: 

                                            
30 O desenvolvimento econ�mico catarinense � um tema bastante pol�mico abordado por autores e 
correntes te�ricas distintas. A refer�ncia a um modelo catarinense de desenvolvimento para 
0$0,*11,21�������S������p�UHVWULWLYD�Mi�TXH�³R�IDWRU�IXQGDPHQWDO��D�SURGXomR�PHUFDQWLO�
transportada da Europa do s�culo XIX ocorreu nas �reas de coloniza��o do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e mesmo Paran� e seu �xito industrial contrasta com a fraqueza da industrializa��o at� 
recentemente, nas �reas de pecu�rias extensivas (Campanha Ga�cha, Campos de Lages etc)´.  
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·	 at� 1940, a urbaniza��o catarinense, tal como a brasileira em geral, � pouco 

expressiva, pois a economia estadual � essencialmente agr�cola. As dificuldades 

de transporte n�o permitiam uma vida econ�mica integrada, gerando redes 

urbanas praticamente independentes; 

·	 a partir de 1940, sobretudo nos anos 1950, v�rios n�cleos urbanos se expandiram 

devido � intensifica��o das trocas internas, o que passa a exigir um sistema de 

transportes entre os centros urbanos e as diferentes regi�es do estado e do pa�s; 

·	 a partir da d�cada de 1960, o com�rcio tornou-se intenso e a agricultura 

especializada, o que permitiu a estrutura��o da agroind�stria, com reflexos na 

expans�o da rede urbana e dos pr�prios n�cleos urbanos; 

·	 j� nos anos 1970, as ind�strias proporcionaram maior retorno econ�mico do que a 

agricultura, atraindo para as cidades grandes contingentes populacionais do 

campo, aumentando expressivamente o percentual da popula��o residente nos 

n�cleos urbanos; 

·	 nos anos 80, o �xodo rural cresce, acompanhando a crise econ�mica respons�vel 

pelos elevados �ndices de desemprego, o que, por sua vez, aumenta a 

periferiza��o das m�dias e grandes cidades catarinenses, fen�meno este, ali�s, 

que foi tamb�m nacional. 

O sistema vi�rio de Itaja� contou com interven��es isoladas ao longo do 

tempo, sempre associadas ao quadro f�sico natural (relevo e hidrografia em especial) 

e  aos eixos econ�micos, que acabaram por definir o tra�ado urbano, sintetizado 

como uma combina��o do sistema ortogonal com o radial-conc�ntrico, conforme se 

pode depreender da an�lise Figura 01 (planta do munic�pio). 

Itaja� � uma cidade muita plana, pois est� localizada em uma plan�cie fluvial. 

A morfologia urbana � marcada, pois, pelo relevo e pelo curso do Rio Itaja�-A�u e do 
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seu afluente, o Itaja�-Mirim. At� 1940, o n�cleo urbano estava restrito a um espa�o 

que margeava o Itaja�-A�u, e a din�mica de ocupa��o inicial do espa�o urbano se 

processou na dire��o sudeste-noroeste, principalmente, ao longo dos eixos 

rodovi�rios que cruzavam a cidade primitiva - do Bairro Fazenda � Barra do Rio, pela 

exist�ncia do corredor produtivo oriundo do norte do Estado (Joinville), em dire��o � 

Capital (Florian�polis). 

A partir de 1955, a mancha urbana assume uma nova dire��o no sentido 

oeste, dando origem aos hoje j� tradicionais bairros da Vila Oper�ria e de S�o Jo�o, 

limitados pelo Rio Itaja�-Mirim. Houve, tamb�m, uma expans�o em dire��o � 

Blumenau, correspondente ao Bairro Cordeiros, bem como em dire��o � Brusque, 

que deu origem ao Bairro Dom Bosco. 

� importante destacar que, nas d�cadas 50 e 60 do s�culo passado, 

encontrava-se em atividade a Estrada de Ferro Santa Catarina (EFSC), liga��o 

ferrovi�ria entre o Porto de Itaja� e alto Vale do Itaja�-A�u31. De sua implanta��o at� 

a desativa��o, em 1972, o tra�ado da ferrovia, bem como os equipamentos a ela 

vinculados, deixaram marcas no tra�ado urbano da cidade. 

O espa�o constitui uma realidade objetiva, um produto social em 
permanente processo de transforma��o. O espa�o imp�e sua pr�pria 
realidade, por isso, a sociedade n�o pode operar fora dele. 
&RQVHT�HQWHPHQWH�� SDUD�HVWXGDU�R�HVSDoR��FXPSUH�DSUHHQGHU�VXD� UHODomR�
com a sociedade, pois � esta que dita a compreens�o dos efeitos dos 
processos (tempo e mudan�a) [...]. (SANTOS, 1995, p. 49). 

 

A linha ferrovi�ria terminava no Bairro Fazenda, por�m na regi�o de Itaipava 

havia tamb�m uma esta��o ferrovi�ria com uma parada obrigat�ria do trem, que 

acabou estimulando o desenvolvimento desta �rea do munic�pio, onde surgiram 

                                            
31 A constru��o desta estrada de ferro era uma antiga reinvidica��o dos habitantes do Vale do Itaja�, 
onde se localizavam alguns n�cleos urbanos, entre os quais Blumenau, que come�aram a se 
destacar como p�los industriais de proje��o nacional. � importante lembrar tamb�m que o porto 
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olarias e fecularias. Ainda hoje o Bairro Itaipava � relativamente deslocado da 

mancha urbana de Itaja�, pois existem v�rios espa�os vazios, al�m de ser situado 

ap�s a BR ±101, como pode-se observar na Figura 01. O Bairro Itaipava32 

caracteriza-se pela presen�a de pequenos empreendimentos ligados a olarias e 

artefatos de cimento e, hoje, com a expans�o do porto alguns dep�sitos de 

cont�ineres est�o situados no local. Somente nos �ltimos anos � que os espa�os 

entre Cidade Nova e Itaipava come�aram a ser ocupados por loteamentos e por 

unidades industriais localizadas �s margens da Av. Vereador Francisco Jo�o 

Abrah�o, na face direita da BR- 101 e, na esquerda, �  rodovia Ant�nio Heil, como 

pode ser observado na Figura 01. 

A partir da d�cada de 1970, seguindo uma tend�ncia nacional, acelera-se o 

FUHVFLPHQWR�XUEDQR�GH� ,WDMDt��HP�FRQVHT�rQFLD�GDV� WUDQVIRUPDo}HV�TXH�SDVVDP�D�

ocorrer tamb�m nas �reas agr�colas. 

[...] uma diferencia��o entre espa�os e cidad�os, onde se percebe que nas 
cidades as atividades s�o bem mais distintas e os indiv�duos t�m maiores 
possibilidades de trabalho livre, fator que determina a concentra��o 
acentuada nas cidades. Tal fator produz uma estrutura��o e reloca��o dos 
aspectos da paisagem at� ent�o considerada rural, que adquire formas 
diferenciadas e passa a exercer novas fun��es dentro de um processo 
cont�nuo de evolu��o. (SANTOS, 1994, p. 56). 

 

2.1 Espa�o urbano e segrega��o 
 

A fragmenta��o do espa�o urbano, o cont�nuo crescimento e adensamento 

da periferia e o aprofundamento da segrega��o s�cio-territorial s�o as principais 

caracter�sticas do acelerado processo de urbaniza��o brasileiro.  

                                                                                                                                        
representava a via de escoamento natural para os produtos desta �rea destinados a outras regi�es 
do pa�s, num per�odo em que o sistema rodovi�rio era ainda muito prec�rio. 
32 O projeto realizado pela UNIVALI e Empresa de Pesquisa de EPAGRI e outras institui��es 
SDUFHLUDV�� GHQRPLQDGR� GH� ³*HUHQFLDPHQWR�&RVWHLUR´�� FRORFD� D�%5-���� FRPR�XP�GLYLVRU� ³QDWXUDO´� QD�
cidade de Itaja�, a margem direita dever� sofrer um adensamento populacional habita��o, e a outra 
parte territorial do munic�pio ficar como rural. 
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O est�gio atual do crescimento das cidades tem como caracter�stica 
marcante a import�ncia assumida pela dimens�o ambiental dos problemas 
urbanos, especialmente os associados ao parcelamento, uso e ocupa��o do 
solo, com relevante papel desempenhado pelos assentamentos 
habitacionais para popula��o de baixa renda. (GROSTEIN, 2001. p. 13). 
 

Tal processo possui �ntima rela��o com o mercado imobili�rio formal e 

informal e promove a forma��o de n�cleos ou manchas que n�o se articulam com a 

malha urbana pr�-existente, da qual est�o isolados por enormes �reas vazias no 

interior do pr�prio espa�o urbano. Como coloca Grostein (2001, p. 14)� ³R�

agravamento da informalidade nas d�cadas recentes pode ser avaliado tanto pela 

diminui��o da oferta de loteamentos regulares, quanto pelo seu contraponto: a oferta 

crescente de loteamentos irregulares e clandestinos nas �reas de prote��o aos 

PDQDQFLDLV´. 

Em certos casos, a interven��o pelo poder p�blico, atrav�s da pol�tica 

habitacional, reproduz esse padr�o segregativo e excludente de urbaniza��o 

perif�rica, aprofundando as desigualdades espaciais e sociais. Esta situa��o pode 

ser observada no Bairro Cidade Nova, onde, quando foi implantado o primeiro 

Conjunto Habitacional, o local era totalmente desprovido de servi�os de infra-

estrutura, bem como de equipamentos sociais. 

A aplica��o do conceito de segrega��o � bastante pol�mica e variada, 

conforme a vis�o de diferentes autores. Vasconcelos (2004, p. 260 apud HOUAISS, 

2001, p. 2535), afirma que a palavra segrega, em sua origem latina, significa � ³[...] 

VHSDUDU� GR� UHEDQKR´, podendo, da�, tamb�m ser usada de forma precisa, como a 

pr�pria separa��o e isolamento de grupos humanos. Ao fazer uma an�lise hist�rica 

de seu uso, o mesmo autor destaca que o conceito de segrega��o aparece pela 

primeira vez, em Park (1916) na academia, na Escola de Ecologia Humana, no livro 

The Cith (1925), onde define segrega��o como a reparti��o das popula��es nas 
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grandes cidades, considerando a segrega��o primeiramente pela l�ngua e cultura e, 

ap�s, pela ra�a, mas, em nenhum momento, relacionando � quest�o econ�mica. O 

autor continua discorrendo sobre o assunto, citando o soci�logo Duncan Timms 

(1971), que prop�s uma Teoria da Diferencia��o Residencial, na qual inclui o poder 

econ�mico, composi��o familiar e as caracter�sticas �tnicas, acrescentando, ainda, a 

mobilidade social, que � segundo este autor, uma tomada de decis�o pelas pessoas. 

Vasconcelos (2004) d� continuidade � sua an�lise citando David Harvey, que 

apresenta a segrega��o residencial como resultado do acesso diferenciado � 

educa��o e ao trabalho, lembrando que o dom�nio num�rico dos negros e porto-

ULTXHQKRV� WHULD� SURGX]LGR� XP� ³JXHWR´� QR� FRUDomR� GD� FLGDGH� DPHULFDQD�� VHP��

contudo, considerar a explora��o econ�mica que leva � forma��o de guetos. O 

autor cita que, Pin�on-Charlot (1986), Pr�teceille (1986) e Rendu (1986), estudaram 

a segrega��o da regi�o urbana de Paris, relacionando as classes sociais com a 

oferta de equipamentos coletivos, chegando � conclus�o que existe uma grande 

diferen�a entre uma Paris fortemente equipada, com uma popula��o cada vez mais 

burguesa, e uma periferia popular e mal equipada, levando a uma exclus�o cada vez 

maior da maioria da popula��o, e continua afirmando que em outro estudo de 

Pr�teceille (2003), este coloca que a segrega��o residencial seria gerada pela 

apropria��o das melhores �reas pelas categorias superiores, levando os mais 

pobres para espa�os mais desvalorizados. 

Vasconcelos (2004), citando o livro La s�gr�gation dans la ville (1994), 

resultado de um semin�rio destaca ainda dois textos sobre o assunto: o primeiro do 

ge�grafo Jacques Brun (1994), que considera segrega��o uma categoria pouco 

precisa para ser utilizada como ferramenta conceitual rigorosa (p. 22). No caso dos 

ricos, ele considera existir o que define como uma auto-segrega��o ou agrega��o 
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por interesses comuns. O segundo texto � do soci�logo Yves Grafmeyer (1994), que 

salienta tr�s formas de segrega��o, decorrentes de: (1) diferen�as de localiza��o de 

grupos; (2) chances desiguais de acesso aos bens materiais e simb�licos da cidade; 

e (3) aproxima��o das id�ias de encrave, de bols�o, de sede (foyer) e de gueto (p. 

88-99). 

Nos estudos brasileiros sobre segrega��o, destaca-se tamb�m o trabalho de 

Corr�a (2003), na obra Espa�o Urbano, onde o autor refere-se � auto-segrega��o 

relativa � classe dominante que escolhe onde e como morar e as segrega��es 

impostas, que est�o relacionadas evidentemente aos grupos sociais para os quais a 

quest�o de morar e de como morar n�o oferece op��o. Neste sentido, o autor 

enfatiza que: 

A segrega��o assim redimensionada aparece com um duplo papel, o de ser 
um meio de manuten��o dos privil�gios por parte da classe dominante e o 
de um meio de controle social da classe dominante e o de um meio de 
controle social por esta mesma classe sobre os outros grupos sociais, 
especialmente a classe oper�ria e o ex�rcito industrial de reserva. 
(CORREA, 2003, p. 64). 

 

Neste sentido, a segrega��o � vista como um meio de reprodu��o social 

onde sempre existir� uma classe que existir� para produzir a mais valia e manter, 

desta forma, as rela��es de explora��o entre as classes sociais, assim, o espa�o 

social age como um elemento condicionador sobre a sociedade. 

Vasconcelos (2004) coloca que, no Brasil, n�o se pode falar em segrega��o, 

porque ningu�m � impedido de morar em um lugar por ra�a, credo; o que existe � 

um pa�s onde a desigualdade social � uma das maiores do mundo, fazendo surgir  

um antagonismo entre as diferentes camadas sociais, provocada pela pol�tica 

econ�mica, que torna o Estado fr�gil, deixando para o mercado toda a quest�o 

imobili�ria. 
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A segrega��o na forma da origem da palavra no Brasil, realmente n�o 

ocorre, pois n�o existe espa�os normativos de quem pode morar, mas na realidade 

o que se percebe � uma separa��o de classes sociais, pois as diferentes classes 

sociais tem lugares diferenciadas, desde os lugares considerados p�blicos como os 

shoppins-centeres  at� as praias. 

Nabil Bonduki, em seu livro Origens da habita��o social no Brasil (1998), fala 
que:  

[...] com a expans�o perif�rica garantia-se dois objetivos h� d�cadas 
buscados pela elite: desadensar e segregar. Deste modo, os investimentos 
p�blicos poderiam ser concentrados nas �reas habitadas pela classe m�dia 
e alta e, por outro, seria viabilizada uma alternativa de baix�ssimo custo para 
que os trabalhadores tivessem � casa pr�pria [...]. (BONDUKI, 1998, p. 
288). 

 

Esse modelo de cidade, entre outros problemas, acarreta in�meras 

disfun��es e um elevado gasto de recursos p�blicos. A forma urbana resultante 

desse modelo � respons�vel por enormes press�es sobre o sistema de circula��o 

urbana. No caso do transporte coletivo, h� um maior custo das passagens (ou 

deslocamentos, tamb�m em termos de tempo para a classe trabalhadora), e uma 

press�o junto ao poder p�blico para que reforce constantemente os investimentos 

no sistema rodovi�rio, em detrimento das formas mais includentes da produ��o do 

espa�o urbano. 

A descentraliza��o foi viabilizada pelo desenvolvimento de meios de 
transporte mais flex�veis, como �nibus, caminh�o e autom�vel n�o mais 
presos aos trilhos. Resultou tamb�m dos interesses dos propriet�rios 
fundi�rios e promotores imobili�rios. Mas � preciso considerar, entretanto, a 
pr�pria din�mica capitalista, que, de modo ponder�vel, atua subjacente aos 
fatores de repuls�o [...]. Nesta din�mica tamb�m est�o presentes os 
interesses dos industriais dR�VHWRU�GR�WUDQVSRUWH���&255Ç$��������S������ 

 

No caso de Itaja�, a busca de �reas menos valorizadas para implanta��o de 

loteamentos e conjuntos habitacionais destinados �s classes populares levou � 

transposi��o do Rio Itaja�-Mirim, caracterizando um terceiro est�gio na evolu��o do 

seu processo de urbaniza��o. Alguns estudiosos t�m colocado o Rio Itaja�-Mirim 
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FRPR�XP�GHOLPLWDGRU�³QDWXUDO´�entre as �reas reservadas �s classes m�dias e altas e 

�s classes pobres, que fica � face oeste do rio. Foram implantados muitos 

loteamentos na periferia oeste e a regi�o ficou conhecida popularmente por 

Vassor�o33 se transformou no Bairro S�o Vicente, atualmente o segundo maior 

bairro da cidade em popula��o, conforme pode ser observado na Tabela 04. 

 

TABELA 4 ± Comparativo do aumento populacional por bairros nos anos de 1996 e 2000, 
da Cidade de Itaja�. 

 

Zonas 
Administrativas Total 1996 Total 2000 Crescimento 

Populacional (%) 
Barra do Rio 4.741 5756 11,40 

Cabe�udas 833 985 11,80 

Canhanduba 542 558 10,30 

Centro 10.884 10.558 -,96 

Cidade Nova 11.805 14.592 24,90 

Cordeiros 26.572 28.737 10,80 

Dom Bosco 5.568 5.735 10,30 

Espinheiros 2.437 3.731 15,30 

Salseiros 1.282 1.525 11,90 

Itaipava 3.450 4.027 11,70 

Fazenda34 13.599 13.718 10,10 

Praia Brava 2.498 2.737 11,00 

Ressacada 3.178 3697 11,60 

S�o Jo�o 12.454 12.510 10,00 

S�o Vicente 21.980 25.401 11,60 

Vila Oper�ria 7.418 8.037 10,80 

                                            
33 Este nome � derivado de uma esp�cie arbor�vea, predominante na localidade.  
34 O Bairro Fazenda, neste come�o do s�culo XXI, vem mudando sua paisagem, pois o que se via era 
um local formado por habita��es unifamiliares, mas v�rias casas t�m sido demolidas e, no local, 
come�am a surgir pr�dios, promovendo a verticaliza��o desta �rea e pelo padr�o dos mesmos, 
percebe-se que � para fam�lias de classe social m�dia e alta. 
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Fonte: IBGE, 1996 e 2000. 

 

Com o prolongamento das Rua Silva e Heitor Liberato na d�cada de oitenta 

do s�culo passado e com a implanta��o da Av. Adolfo Konder, a expans�o da 

periferia oeste na face sul foi consolidada. Inicialmente, pela interven��o do mercado 

imobili�rio, que no lim�trofe da zona industrial para residencial como pode ser 

observado na Figura 02, promoveu a instala��o de um loteamento que passou a ser, 

anos depois, com divis�o por �reas administrativas no Munic�pio de Itaja� o nome do 

Bairro Cidade Nova. Ap�s ocorreram interven��es do mercado e do Estado, com a 

implanta��o de conjuntos habitacionais.  

Segundo Anjos (1997), a periferia oeste da cidade tem sua origem na 

d�cada de 80. Este local corresponde a uma das �reas mais pobres do munic�pio e 

sua exist�ncia est� diretamente ligada ao extravasamento do centro urbano, 

repetindo um modelo comum a um grande n�mero de cidades brasileiras, como 

FRQVHT�rQFLD� GR� HPSREUHFLPHQWR� GH� XPD� SDUFHOD� FRQVLGHUiYHO� GD� SRSXODomR�

durante o per�odo desenvolvimentista35 brasileiro. Este extravasamento deve-se, em 

parte, � ocupa��o deste espa�o por pessoas oriundas da pr�pria cidade, mas 

tamb�m por migrantes origin�rios de �reas rurais decadentes de Santa Catarina36. 

Acompanhando a l�gica econ�mica, encontram-se desde bols�es de pobreza, at� 

�reas com boa infra-estrutura. Percebe-se esta realidade quando, nas ruas 

principais do bairro, existem v�rios equipamentos de uso coletivo, como escolas, 

SRVWRV�GH�VD~GH�H�iUHDV�GH�OD]HU��SRUpP�LQGR�SDUD�DV�UXDV�³SHULIpULFDV´�GR�EDLUUR, o 

                                            
35 A fase desenvolvimentista no Brasil foi decorrente do incentivo � industrializa��o, levando para os 
centros urbanos uma significativa parcela da popula��o rural.  
36 Os dados foram obtidos atrav�s da pesquisa realizada em 1997, desenvolvida por Francisco dos 
$QMRV� ³3HULIHULD� RHVWH� GH� ,WDMDt� -� 6&�� SURFHVVR� GH� IRUPDomR� H� SURGXomR� GR� HVSDoR� XUEDQR´�� H�
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que se encontra s�o ruas sem cal�amento, esgoto a c�u aberto e, numa recente 

pesquisa sobre d�ficit de vagas para educa��o infantil, realizada pela Secretaria 

Municipal de Educa��o de Itaja�, a localidade com menor n�mero de vagas para 

atendimento de 0 a 7 � o Bairro Cidade Nova.  

O espa�o correspondente ao Bairro Cidade Nova apresenta diversos 

loteamentos implantados em �pocas distintas e com caracter�sticas que ressaltam a 

diversidade s�cio-econ�mica da popula��o local, muito embora seja poss�vel 

identific�-lo como um espa�o ocupado por moradias destinadas a um estrato social 

de baixa renda. 

Essa regi�o [...] tem acesso �s condi��es b�sicas de infra-estrutura, como 
�gua, esgoto, telefonia, energia el�trica, pavimenta��o das ruas, centro 
comercial pr�prio, escolas, atendimento de sa�de, al�m de um acesso f�cil 
ao centro de Itaja� e a outros bairros, especialmente da �rea norte. No 
mesmo lugar encontramos �reas praticamente desprovidas destas 
condi��es, sem acesso � rede de esgoto, pavimenta��o, telefonia, al�m da 
dificuldade de acesso � escola e atendimento de sa�de. [...] essas �reas 
s�o normalmente invadidas por fam�lias migrantes e tamb�m por fam�lias 
que perderam ou venderam suas propriedades na pr�pria periferia oeste. 
Muitas �reas s�o desprovidas at� de �gua e eletricidade. (ANJOS, 1997, p. 
105).  

 

De acordo com o levantamento censit�rio de 2000, 81% da popula��o 

brasileira vive nos centros urbanos. O atual predom�nio da popula��o urbana deve-

se, em parte, aos migrantes que chegam �s cidades, em sua maioria, sem instru��o, 

sem profiss�o definida e sem condi��es financeiras.  

O campo brasileiro vem repelindo os trabalhadores que, cada vez mais, 

dirigem-se aos espa�os urbanos e, neste processo, acabam se fixando nas 

SHULIHULDV� XUEDQDV�� HP� iUHDV� SRXFR� YDORUL]DGDV�� 1R� FDVR� EUDVLOHLUR�� HVWD� ³[...] 

distribui��o da popula��o se d� pelo mercado imobili�rio, por interfer�ncia da 

regulamenta��o governamental e, sobretudo, pela a��o dos pobres, que n�o podem 

                                                                                                                                        
demonstram que 34% dos moradores do Bairro Cidade Nova s�o oriundos de �reas rurais de Santa 



 52 

SDUWLFLSDU�GR�PHUFDGR�H�GRV�SURJUDPDV�JRYHUQDPHQWDLV´. (VASCONCELOS, 2004, 

p. 271). Ou seja, as empresas que possuem glebas de terra esperam a valoriza��o 

destas �reas, criando na cidade v�rios espa�os vazios � espera da interven��o do 

poder p�blico que, quando dota as referidas �reas de infra-estrutura acaba 

valorizando os pre�os do mercado imobili�rio, o que dificulta ou impede que uma 

parcela significativa da popula��o resolva pela legalidade a quest�o habitacional. 

Organizados ou n�o, os que n�o conseguem pelo mercado imobili�rio, 

passam a ocupar �reas de preserva��o permanente previstos por lei, como, por 

exemplo, encostas de morros, matas ciliares e as �reas verdes dos loteamentos 

aprovados. Esta situa��o � a mais comum nos loteamentos do Bairro Cidade Nova, 

onde predominantemente os loteamentos t�m suas �reas verdes ocupadas por 

fam�lias que invadiram ou receberam da prefeitura e, ainda, por equipamentos 

sociais (escolas e postos de sa�de), conforme pode ser apreendido da an�lise da 

Figura 02. 

Esta situa��o tem dois fatores a serem ressaltados: primeiramente isto 

prejudica as pessoas que compraram seus lotes, pois no valor destes o mercado 

imobili�rio agrega o pre�o da �rea que n�o pode ser loteada e tamb�m os impede 

de ter no seu entorno espa�os de uso coletivo, bem como de prote��o ambiental e 

de lazer, o que acaba por desqualificar ainda mais a �rea em que vivem. O pr�prio 

poder p�blico deveria comprar lotes para construir os equipamentos sociais 

necess�rios, pois agindo como tem feito at� o presente, atualmente � o primeiro a 

descumprir as leis por ele mesmo estabelecidas, usando irregularmente os espa�os 

definidos originalmente como p�blicos. O segundo fator diz respeito � precariedade 

com que as fam�lias que invadem ou ocupam estas �reas s�o tratadas, pois se trata 

                                                                                                                                        
Catarina. 
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de uma forma assistencialista, onde inexiste a preocupa��o de diminuir as 

desigualdades sociais. Esta pol�tica assistencialista gera um v�nculo de depend�ncia 

entre queP�UHFHEH�H�TXHP�³GRD´��&RPR�FRQVHT�rQFLD, o ordenamento espacial do 

bairro acaba impedindo a viv�ncia de espa�os comuns, fomentando uma no��o de 

individualismo, mesmo que os discursos pol�ticos preconizem o contr�rio. 

Desta forma, os que n�o possuem condi��es de comprar seus lotes em 

�reas mais valorizadas e desconhecendo o seu direito a uma cidade saud�vel, 

conforme preconiza o Estatuto da Cidade37, resolvem seus problemas de moradia, 

adquirindo seus lotes em regi�es perif�ricas, onde n�o existem os equipamentos 

urbanos necess�rios a uma boa qualidade de vida. 

A demanda de terras e habita��es depende do aparecimento de novas 
camadas sociais, oriundas em parte de fluxos migrat�rios e que det�m n�vel 
de renda que as torna capacitadas a participar do mercado de terras e 
habita��es [...] E depende ainda da pol�tica que o Estado adota para 
permitir a reprodu��o do capital���&255Ç$��������S������ 

 

As desigualdades sociais no espa�o intra-urbano brasileiro se tornam, 

atualmente, ainda mais vis�veis, pois segundo dados do IBGE (2000), cerca de 22% 

da popula��o urbana do pa�s, isto �, 30 milh�es de habitantes, vivem em n�veis de 

SREUH]D�DEVROXWD��UHQGLPHQWRV�LQIHULRUHV�D�ó�GH�VDOiULR�PtQLPR�SRU�SHVVRD��H�PDLV�

de 18% vivem abaixo da linha de pobreza. 

O espa�o urbano, especialmente da cidade capitalista, � profundamente 
desigual: a desigualdade constitui-se em caracter�stica pr�pria do espa�o 
urbano capitalista [...] por ser reflexo social e porque a sociedade tem a sua 
din�mica, o espa�o urbano � tamb�m mut�vel, dispondo de uma 
mutabilidade que � complexa, com ritmos e natureza diferenciados [...]. O 
espa�o urbano � tamb�m fragmentado e articulado reflexo e condicionante 
VRFLDO��XP�FRQMXQWR�GH�VtPERORV�H�FDPSR�GH�OXWDV���&255Ç$��������S�������� 

 

                                            
37 O Estatuto da Cidade fundamenta-se na id�ia de que a cidade e a propriedade urbana t�m sua 
fun��o social, cuja base � o direito de todos � moradia, o direito � cidade. Aprovada em 10/07/2001, a 
/HL�)HGHUDO�Q����������HVWDEHOHFH�GLUHWUL]HV�JHUDLV�Vobre a pol�tica urbana. 
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Estudos sobre a urbaniza��o brasileira t�m apontado distin��es entre a 

chamada cidade formal e a cidade informal38. Grandes contingentes populacionais 

vivem em �reas de total car�ncia de infra-estrutura urbana b�sica: habita��o, �gua 

pot�vel, saneamento e transporte. 

A significativa concentra��o da pobreza nas metr�poles brasileiras tem 
como express�o um espa�o dual: de um lado, a cidade formal, que 
concentra os investimentos p�blicos e, de outro, o seu contraponto 
absoluto, a cidade informal relegada dos benef�cios equivalentes e que 
cresce exponencialmente na ilegalidade urbana que a constitui, 
exarcebando as diferen�as socioambientais. A precariedade e a ilegalidade 
s�o seus componentes gen�ticos e contribuem para a forma��o de espa�os 
urbanos sem atributos de urbanidade. (GROSTEIN, 2004, p. 14). 
 

Al�m disso, a estrutura pol�tico-administrativa dos munic�pios n�o 

acompanhou as novas demandas derivadas das elevadas taxas de urbaniza��o que 

ocorreram ap�s os anos 70, at� porque os governos locais sempre tiveram pouca 

import�ncia no contexto pol�tico nacional. Com a promulga��o da Constitui��o de 

1988, os munic�pios receberam novos encargos, relacionados � municipaliza��o de 

v�rias pol�ticas setoriais, sem que houvesse para tanto a correspondente dota��o 

or�ament�ria. Junte-se a isto o fato de que os recursos, al�m de insuficientes, s�o 

muitas vezes mal aplicados, o que inviabiliza o atendimento das novas demandas 

dos munic�pios. 

Na gest�o p�blica, j� existem, atualmente, mecanismos legais previstos no 

texto constitucional para legitimar a participa��o popular, tais como os conselhos, 

que representam um avan�o incorporado � Constitui��o de 1988, pois se trata de 

�rg�os consultivos e deliberativos representativos da comunidade e, como tal, 

estimulam a participa��o popular. A partir da regulamenta��o dos artigos da Carta 

                                            
38 Para alguns estudiosos, cidade informal � a regi�o que cresce � margem da legalidade e da infra-
estrutura, define a forma abusiva do crescimento urbano sem controle, pr�pria da cidade industrial, 
compreende os bairros relegados pela a��o p�blica, a cidade dos pobres e exclu�dos. Para maiores 
esclarecimentos ver GROSTEIN, 2001. 
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Magna, ent�o, foram criados v�rios conselhos39 para assegurar o repasse dos 

recursos federais atrav�s dos fundos espec�ficos. Ap�s a aprova��o da constitui��o 

de 1988, o foco das entidades representativas e da classe pol�tica centrou-se na luta 

pelo aumento dos recursos repassados aos munic�pios, prejudicando a divulga��o e 

a import�ncia efetiva da participa��o popular, dando aos conselhos um car�ter mais 

formal do que deliberativo. 

Colocado diante de novas demandas, entre as quais se destaca a que se 

refere ao problema da moradia, o poder p�blico se v� na conting�ncia de incorporar 

novos espa�os �s �reas urbanas, dotando-as de infra-estrutura sem, entretanto, 

eliminar a precariedade e as marcas da diferen�a existentes. Entre as �reas j� 

regularizadas e os novos espa�os que v�o sendo incorporados � mancha urbana. 

Tal fato � percept�vel no tamanho dos lotes e na falta de equipamentos sociais 

destas �reas perif�ricas, se comparadas aos espa�os urbanos que j� nascem 

regularizados, o que resulta em um padr�o especulativo do crescimento das 

cidades, no qual se combinam segrega��o social, espacial e ambiental. Neste 

sentido, descaracteriza o sentido social da propriedade, conforme preconiza a Lei 

FHGHUDO�Q�����������FRQKHFLGD�FRPR�(VWDtuto da Cidade, que regulamenta os Artigos 

182 e 183 da Constitui��o Federal. 

'HVVD� IRUPD�� R� SRGHU� S~EOLFR� HVWDEHOHFH� XPD� EDVH� SROtWLFD� ³SRSXODU´�� GH�

natureza clientelista, uma vez que os investimentos s�o levados �s comunidades 

FRPR� ³IDYRUHV´� GR� SRGHU� S~Elico, naturalizando o clientelismo e o favor na esfera 

p�blica. 

O modelo de governo que se projeta n�o postula o her�i feudal, nem o 
chefe impessoal, atado � lei. O rei � o bom pr�ncipe, preocupado com o bem 
estar dos s�ditos, que sobre eles vela, premiando servi�os e assegurando-

                                            
39 Dentre estes conselhos pode se citar o Conselho Municipal de Sa�de, o Conselho Municipal da 
Crian�a e do Adolescente, Conselho Municipal de Assist�ncia, Conselho do Meio Ambiente. 
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lhes participa��o nas rendas. Um passo mais, num reino onde todos s�o 
dependentes, evocar� o pai do povo, orientado no socorro dos pobres. 
(FAORO, 1987, p. 84). 

  

Este modelo de governo vem se reproduzindo desde os prim�rdios da 

coloniza��o do Brasil, quando as terras eram doadas atrav�s de favores pela 

realeza �queles que ela pr�pria elegia. Isto continua ocorrendo na atualidade, na 

maioria dos modelos de administra��o p�blica, onde o direito � visto como favor. 

Estas condi��es criam um ambiente prop�cio para a troca de favores, os quais 

fortalecem o clientelismo e anulam a participa��o popular. 

Neste modelo de cidade, e Itaja� � um exemplo, a cidade paralela � formal 

segrega cada vez mais seus habitantes, pela falta de qualidade de vida e de 

oportunidades. 

Temos que comprar o ar puro, os bosques, enquanto se criam espa�os 
privados publicizados, como os play-grounds ou, ainda mais sintom�tico, os 
condom �nios fechados que a gente rica justifica como necess�rios � sua 
prote��o. O lazer na cidade se torna igualmente o lazer pago, inserindo a 
popula��o no mundo de consumo. Quem n�o pode pagar pelo est�dio, pela 
piscina, pela montanha e o ar puro, pela �gua, fica exclu�do do gozo desses 
bens, que deveriam ser p�blicos, porque essenciais. (SANTOS, 1993, p. 
86). 

 

Diante de tantas necessidades para as quais as cidades n�o t�m resposta, 

ampliaram os conflitos e agravaram-se as condi��es de vida dos menos favorecidos. 

Considerando-se que, atualmente, predomina um modelo privatista de sociedade 

nas �reas perif�ricas e, em se tratando do Bairro Cidade Nova constata-se uma fuga 

dos moradores locais para os espa�os coletivos que ainda existem, j� que estes n�o 

se caracterizam mais como um espa�o protegido e integrador, mas sim como um 

local de exerc�cio da viol�ncia, porque foi se dissolvendo a manifesta��o da 

diversidade e se rompendo a dimens�o pluriclassista e heterog�nea com a cria��o 

de guetos, de espa�os privativos, fechados e homog�neos.  
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Cabe registrar que a localiza��o das popula��es pelo espa�o urbano 

obedece � l�gica do processo de inser��o e distribui��o da riqueza social e que o 

aumento do desemprego, somado � restri��o de investimentos na �rea social, 

agravou as condi��es de vida de parcela significativa da popula��o e promoveu o 

seu deslocamento para as �reas perif�ricas.  

N�o apenas as tradicionais classes sociais, mas tamb�m tribos, grupos, 

movimentos, gangues e grupos sociais diferenciados se fecham em determinados 

redutos exclusivos, impossibilitando aquilo que significou historicamente a origem da 

civiliza��o e do homem: a heterogeneidade, a diferen�a e a possibilidade do 

encontro. Na modernidade, os espa�os p�blicos seriam o lugar onde os diferentes 

se encontram, por�m permanece na rua apenas aquele grupo ao qual s� resta o 

espa�o p�blico como local de moradia e de trabalho. 

¬�PHGLGD�TXH�R�SURFHVVR�GH�IUDJPHQWDomR�H�GH�LVRODPHQWR�VH�WRUQDP�PDLV�

exacerbados, �reas que ficam abertas v�o sendo ocupadas por destitu�dos, isto �, 

por exclu�dos, como afirma Santos, 

O resultado de todos esses agravos � um espa�o empobrecido e que 
tamb�m se empobrece: material, social, pol�tica, cultural e moralmente. 
Diante de tantos abusos, o cidad�o se torna impotente, a come�ar pelas 
distor��es da representa��o pol�tica. (SANTOS, 1993, p. 56). 

 

� preciso considerar que estas �reas, que passam a ser ocupadas pela 

popula��o mais carente, s�o, em geral, locais problem�ticos (v�rzeas, por exemplo) 

e/ou desprezados pelas elites. 

Estas reflex�es preliminares foram o ponto de partida para a an�lise dos 

espa�os p�blicos localizados no Bairro Cidade Nova, na periferia oeste de Itaja� 

(SC). 
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O estudo sobre os espa�os p�blicos no Bairro Cidade Nova procurou 

considerar os condicionantes que, ao longo do tempo, foram imprimindo uma 

singularidade a toda aquela �rea, em raz�o da expans�o urbana de Itaja� e das 

pr�prias popula��es que passaram a residir ali. 

Na base da interpreta��o situa-se o entendimento de que a evolu��o das 

rela��es sociais determina a forma de ocupa��es dos espa�os, o que significa dizer 

que o espa�o � sempre um produto social, constitu�do a partir de uma base natural. 

Os primeiros loteamentos do Bairro Cidade Nova surgiram na d�cada de 

setenta, a implanta��o dos mesmos, o prec�rio arruamento, a ocupa��o das 

margens do Itaja�-Mirim foi imprimindo ao bairro uma configura��o t�pica de �reas 

carentes de infra-estrutura, habitadas por fam�lias de baixa renda. 
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FIGURA 02 ± Bairro Cidade Nova ± Mapa dos Loteamentos Aprovados 
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Constatou-se que as �reas de preserva��o permanente, situadas nas 

margens do Rio Itaja�-Mirim, est�o ocupadas por habita��es prec�rias, bem como as 

�reas reservadas � preserva��o est�o sendo usadas para equipamentos urbanos ou 

foram doadas pelo poder p�blico para a constru��o de entidades religiosas e 

assentamentos populares, ou est�o abandonadas, n�o sendo utilizadas, pois, pelos 

moradores para os fins a que se destinavam originalmente, e que garantissem o 

direito a uma cidade saud�vel. Assim, cabe registrar que o poder p�blico, que 

deveria zelar pela qualidade de vida da popula��o, transforma-se em agente 

respons�vel pelo desrespeito ao plano tra�ado originalmente, usurpando dos 

cidad�os que ali vivem este direito de usufruir. Nas palavras de Santos (1998, p. 89) 

³[...] de certos bens e servi�os j� que s�o justamente as pessoas mais desprovidas 

GH�PRELOLGDGH�´ 

No desenvolvimento da pesquisa, efetuou-se um levantamento buscando, 

localizar os espa�os p�blicos existentes na periferia oeste de Itaja�, a partir das 

plantas dos loteamentos aprovados na prefeitura (Figura 02). A exig�ncia de �reas 

verdes ou de uso institucional foi estabelecida atrav�s da Lei MXQLFLSDO� Q��� �.787, 

que trata do parcelamento do solo. Este lei trata da forma legal de como pode ser 

implantando um loteamento desde arruamento, metragem dos lotes, �rea verde e 

institucional e a infra-estrutura m�nima exigida pelo poder p�blico municipal, que hoje 

� rede de energia el�trica e �gua, sistema de drenagem para coleta de �guas 

fluviais e meio fio. A distin��o entre �rea verde e institucional � que a primeira s� 

pode ser usada para preserva��o e, a segunda, podem ser instalados equipamentos 

sociais como constru��o de escolas, creches, unidade de sa�de e �reas de lazer.   
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A �rea correspondente ao Bairro Cidade Nova vem sofrendo um intenso 

processo de degrada��o ambiental, a partir da constru��o de moradias em �reas de 

prote��o, pois o limite do bairro � demarcado pelo Rio Itaja�-Mirim, cujas margens 

s�o ocupadas, em toda sua extens�o, por casas de moradores que lan�am seus 

dejetos diretamente no rio, a� inclu�dos o despejo cont�nuo de esgoto dom�stico e 

uma parcela de elementos derivados de efluentes industriais. O Rio Itaja�-Mirim � 

FRQVLGHUDGR� KRMH� XP� ³ULR� PRUWR´, devido a essa utiliza��o atual e tamb�m �s 

retifica��es sofridas - a primeira na d�cada de 50 e a segunda ap�s as enchentes de 

81 e 8240 ±, as quais acabaram provocando a diminui��o do fluxo das �guas, 

criando um ambiente prop�cio ao desenvolvimento de plantas que impedem a 

oxigena��o do mesmo. Por outro lado, h� que se considerar ainda o mercado 

imobili�rio que, quando faz a implementa��o de um loteamento, n�o se preocupa 

com a quest�o ambiental, desmatando todo o espa�o, que fica aberto e sem uso 

definido, ficando mais suscet�vel a ocupa��es irregulares; somando-se a isto a 

omiss�o do poder p�blico municipal. 

Finalmente, � importante salientar ainda que as cidades surgem em 

ambientes naturais, e que estas passam por transforma��es ao longo de sua 

hist�ria, provocadas por novas realidades s�cio-econ�micas, as quais redefinem  o 

uso do espa�o. 

No �mbito propriamente urbano, uma determinada decis�o de arruamento 
pode envolver uma separa��o entre pessoas dentro da cidade, uma 
separa��o entre pessoas e equipamentos, criando uma esp�cie de 
segrega��o s�cio-econ�mica cuja produ��o sup�e uma cria��o 
socioecon�mica cuja reprodu��o sup�e uma a��o especulativa assim 
estimulada, mesmo que involuntariamente, pelo poder p�blico. Desse modo, 
o Estado passa a presidir, para o caso particular, um aspecto da l�gica 
capitalista que leva � reprodu��o cumulativa das diferen�as. O zoneamento 

                                            
40 O novo canal artificial aberto para minimizar o problema das cheias que afetavam as �reas 
pr�ximas ao leito natural do Itaja�- Mirim. O tra�ado retil�neo do canal corta os bairros de Cordeiros e 
S�o Vicente situados ao norte do bairro Cidade Nova.  
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� o instrumento desse processo e pode consagrar a utiliza��o priorit�ria dos 
recursos locais para setores espec�ficos. (SANTOS, 1995, p. 76). 

 

1R�FDVR�GR�%UDVLO��HVSHFLDOPHQWH�QDV�~OWLPDV�GpFDGDV��RFRUUHX�XP�³LQFKDoR´�

dos n�cleos urbanos, gerado especialmente por fluxos migrat�rios oriundos de �reas 

rurais ou mesmo de outros centros urbanos, em busca de novas oportunidades de 

vida e de trabalho. 

Esse � um processo que j� havia sido descrito pelo pr�prio Marx, ao afirmar 

QR�WH[WR�³2�H[pUFLWR�LQGXVWULDO�GH�UHVHUYD´�TXH� 

Quando a produ��o capitalista se apodera da agricultura ou nela vai 
penetrando, diminui, � medida que se acumula o capital que nela funciona, 
a procura absoluta da popula��o trabalhadora rural. D�-se uma repuls�o de 
trabalhadores [...]. Por isso, parte da popula��o rural encontra-se sempre na 
imin�ncia de transferir-se para as fileiras do proletariado urbano [...] 
(MARX,1982, p.126). 

 

Segundo Dutra, o Brasil possui uma popula��o predominantemente urbana, 

pois hoje mais de 80% dos brasileiros vivem nas cidades, e estas s�o, por defini��o 

sistemas abertos, que tem profunda depend�ncia de recursos externos. Isto leva a 

uma dificuldade na obten��o da sustentabilidade urbana, relacionada � auto-

sufici�ncia no consumo, correta disposi��o de res�duos s�lidos e l�quidos, al�m da 

oferta de servi�os como moradia, transporte e todas as infra-estruturas necess�rias. 

O modelo econ�mico adotado no Brasil por ser altamente concentrador de 

rendas, promove cada vez mais desigualdades sociais, sendo que o processo de 

urbaniza��o ao mesmo tempo em que � fruto da industrializa��o reflete tamb�m 

esta realidade, pois leva popula��es de baixa renda a ocupar terras perif�ricas sem 

a infra-estrutura necess�ria ou a se instalar em �reas ambientais de preserva��o. O 

descaso com as normas vigentes e a especula��o imobili�ria tem acentuado este 

fen�meno. 
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A urbaniza��o por si s� n�o � um problema, mas sim a forma como vem 

ocorrendo, Grostein (2001) alerta que a sustentabilidade do aglomerado urbano 

relaciona-se com as seguintes vari�veis: a forma de ocupar o territ�rio; a 

disponibilidade de insumos para seu funcionamento (disponibilidade de �gua); a 

descarga dos res�duos (destino e tratamento de esgoto e lixo); o grau de mobilidade 

da popula��o no espa�o urbano (qualidade do transporte p�blico de massa); a oferta 

e o atendimento �s necessidades da popula��o por moradia, equipamentos sociais 

e servi�os; e a qualidade dos espa�os p�blicos.  

A inexist�ncia de uma pol�tica urbana global para o munic�pio permitiu que a 

cidade ficasse � merc� de a��es pontuais ou das exig�ncias do mercado, 

dificultando a defini��o de um planejamento que leve em conta as aspira��es da 

coletividade, e que canalize os recursos para a melhoria da infra-estrutura. Sem esta 

mudan�a de atitude, torna-se dif�cil imaginar a melhoria da qualidade de vida na 

Cidade de Itaja� no futuro. 

No caso de Itaja�, devido � sua alta taxa de crescimento populacional, sua 

localiza��o litor�nea, sua intensa atividade econ�mica com base na atividade 

portu�ria, al�m de sua condi��o de cidade tur�stica, o munic�pio cresce acelerada e 

desordenadamente. A expans�o imobili�ria e a degrada��o do espa�o natural que 

caracterizam o momento atual impedem a defini��o de crit�rios para um 

desenvolvimento mais sustent�vel, uma vez que a localiza��o da popula��o 

acompanha a l�gica do processo de inser��o e de distribui��o de riqueza social. 

Nas �ltimas d�cadas, o crescimento de Itaja� combinou centralidade e dispers�o, 

fazendo a mancha urbana avan�ar de acordo com a estratifica��o social, o que fica 

vis�vel na caracteriza��o dos seus distintos bairros. 
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2.2 O desenvolvimento do Bairro Cidade Nova 
 

O Bairro Cidade Nova sofreu uma primeira interven��o em 1974, quando o 

propriet�rio das terras onde hoje se situa o loteamento Cidade Nova, Sr. Artur 

Michels, solicitou servi�os de topografia e retroescavadeira para abrir valas para a 

drenagem daquelas terras e, assim, implantar um loteamento destinado �s classes 

sociais de baixo poder aquisitivo. At� aquela data a �rea era utilizada por fam�lias 

que praticavam uma pecu�ria de subsist�ncia. Algumas dessas �reas ainda s�o 

utilizadas desta forma, como � o caso do Sr. Jo�o Vitorino, que tem suas terras 

ocupadas pelo plantio de verduras. 

O mapa a ( figura 2) permite analisar a evolu��o da ocupa��o do espa�o 

que atualmente corresponde ao Bairro Cidade Nova.Segundo informa��es do 

top�grafo David Fernando Rodrigues ± em conversa pessoal com a pesquisadora ± 

que auxiliou na execu��o do trabalho, nesta �poca o terreno era t�o alagadi�o que 

as pessoas atolavam at� a altura dos joelhos, tendo sido perdidos, na execu��o da 

obra, v�rios equipamentos. Ele lembra, ainda, que a quantidade de mosquitos era 

t�o grande que se contratavam pessoas com a finalidade de afugentar os mesmos. 

Nele  pode se observar as plantas dos loteamentos, no primeiro ficou reservada uma 

quadra para � �rea verde. Hoje por�m o que se encontra neste espa�o � a 

edifica��o de uma Igreja Cat�lica e de um Posto de Sa�de.  

A segunda interven��o ocorreu tamb�m atrav�s do mercado imobili�rio, que 

implantou o loteamento Danielle, deixando reservado como �rea verde uma quadra 

que foi utilizada pelo poder p�blico para constru��o de escola, centro de conviv�ncia 

da crian�a e tamb�m a constru��o de um centro de internamento provis�rio para 

adolescentes infratores da regi�o da AMFRI. 
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J� a terceira interven��o ocorreu em 1976, e contou com a participa��o do 

Poder P�blico estadual e municipal, ocasi�o em que a prefeitura doou o terreno para 

que o estado, atrav�s da Companhia de Habita��o do Estado de Santa Catarina-

(COHAB), constru�sse um Conjunto Habitacional denominado Promorar I41. Este 

conjunto habitacional, o Promorar I tinha como objetivo atender as fam�lias que 

moravam na regi�o central da cidade, conhecida por ³Matadouro´, pois com a 

decis�o do poder executivo local de ligar o centro da cidade a BR-101, houve 

necessidade de desapropriar as fam�lias que moravam na �rea que seria cortada 

pela Av. Abrah�o Jo�o Francisco, tamb�m conhecida  como ³Contorno Sul´. 

Foram, ent�o, edificadas cento e cinq�HQWD casas e, segundo a planta do 

loteamento, foram deixadas duas �reas verdes, sendo uma doada para a 

Associa��o de Moradores que construiu sua sede e fez um campo de futebol. A 

outra �rea verde foi ocupada para a edifica��o de equipamentos institucionais do 

munic�pio (Gin�sio de Esportes e um Centro de Sa�de). Outros cinco lotes foram 

doados para fam�lias carentes, conforme cadastro na prefeitura, mas hoje est�o 

instalados nestes terrenos um com�rcio de m�veis e uma igreja da Assembl�ia de 

Deus.  

A quarta interven��o ocorreu em 1979, decorrente de uma interven��o 

p�blica, em parceria do Estado com a Prefeitura Municipal, que doou o terreno para 

a implanta��o do Conjunto Habitacional denominado PROMORAR II, que, atrav�s 

da COHAB,�FRQVWUXLX�GX]HQWRV�H�FLQT�enta casas, deixando �reas, para constru��o 

de equipamentos e �reas de lazer. Neste empreendimento, o estado j� deixou um 

centro comunit�rio para uso dos moradores do local, o restante da �rea � 

                                            
41 As casas constru�das pela COHAB, t�m metragem de 36 m 2, e n�o possui reparti��es internas, 
apenas a da instala��o sanit�ria. 
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considerada institucional, sendo permitida a constru��o de equipamentos, e tendo 

sua ocupa��o com uma escola estadual, uma igreja, uma creche, um centro de 

multi-uso, uma unidade de sa�de e um campo esportivo. Uma nesga, em formato de 

V, restou, sendo o �nico local que possui uma �rea aberta, por�m pela metragem, 

fica inseguro qualquer atividade de lazer no local, o que refor�a a id�ia j� 

mencionada de que o poder p�blico desvirtua a utiliza��o dos espa�os reservados 

ao uso da coletividade, autorizando a edifica��o de igrejas ou de outras institui��es, 

reduzindo, com isto, as �reas verdes do bairro. 

Uma outra interven��o, atrav�s da interven��o do poder p�blico municipal e 

estadual, deu-se quando da edifica��o do Conjunto Habitacional Eurico Krobel, 

modelo Promorar (I e II), inaugurado em 1984, com a constru��o de duzentas e vinte 

e quatro casas, deixando �reas verdes na regi�o do entorno do Itaja�-Mirim, que em 

sua maioria est�o sendo agora ocupadas por habita��es prec�rias; e em outra �rea 

verde na face norte do conjunto foram edificadas casas de madeira pela prefeitura, 

para abrigar fam�lias que ocupavam a �rea onde est� sendo constru�da a nova ponte 

que ligar� o pr�prio Bairro Cidade Nova � regi�o sul da cidade. E, ainda, neste 

loteamento, existe uma �rea verde abandonada, na qual se encontra um mercado 

de peixe, constru�do pela municipalidade, com o objetivo de deslocar do Mercado 

P�blico Central os vendedores de peixe estabelecidos nas imedia��es do mesmo, 

sem condi��es de higiene. 

Em frente a este Conjunto Habitacional, foi implantado, pelo poder p�blico 

municipal, o PROMORAR III, contendo duzentos e setenta e cinco lotes, que 

medem,� HP� PpGLD� ���� Pð42. Os lotes foram doados pela prefeitura a fam�lias 

                                            
42�e�LPSRUWDQWH�OHPEUDU�TXH�D�OHL�Q�������GHILQH�TXH�D�PHWUDJHP�PtQLPD�GRV�ORWHV�p�GH�����Pð�H�TXH�
o pr�prio poder p�blico n�o respeitou a mesma.  
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carentes. Este loteamento n�o possui �rea verde, apenas institucional e, por ficar 

localizado junto � Avenida Ag�lio Cunha43, o terreno, inicialmente, foi previsto para 

abrigar estabelecimentos industriais e comerciais. Por�m com a interven��o no local 

pelo poder municipal para melhorias na infra-estrutura (asfaltamento das ruas e 

tratamento de res�duos individuais), foi reaproveitado para a constru��o de uma 

quadra de esportes, atendendo � solicita��o da pr�pria comunidade local. Esta a��o 

s� foi poss�vel com a parceria da Caixa Econ�mica Federal, que ao realizar 

conv�nios com o munic�pio, exige um diagn�stico da comunidade, e neste apareceu 

a necessidade por parte dos moradores de terem um local para poderem praticar 

atividades esportivas, desta forma o munic�pio foi levado a fazer esta benfeitoria 

contrariando suas metas, que eram de doar para atividades geradoras de renda. 

Ap�s estas interven��es do poder p�blico, diversos loteamentos foram 

sendo aprovados, a partir de 1986, Desmembramento Proenco, Jardim Verde Vale, 

Loteamento Dona Mariquinha, a maioria deles pertencente a Hor�cio Figueiredo, 

comerciante de origem portuguesa, fixado em Balne�rio Cambori� que, al�m de 

outras atividades comerciais (propriet�rio do Sibara Flat e das Lojas Sibara), passou 

a adquirir terras para especula��o imobili�ria. 

As �reas verdes previstas nestes loteamentos, por for�a de lei, est�o hoje, 

em sua maioria, ocupadas por equipamentos comunit�rios: escolas de educa��o 

infantil, ensino m�dio, postos de sa�de, igrejas de diversas congrega��es e �reas de 

assentamento popular. 

                                            
43 A Avenida Ag�lio Cunha � uma das principais vias do Bairro Cidade Nova. O terminal rodovi�rio de 
Itaja�, esta instalado nesta Avenida que come�a na Av. Adolfo Konder. Nesta rua existe um grande 
n�mero de estabelecimentos comerciais. 
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Percebe-se, pois, que o poder p�blico, uma institui��o que deveria zelar pelo 

cumprimento da legisla��o referente �s �reas verdes n�o o faz, e � o respons�vel 

pela ocupa��o irregular destas. 

Atualmente, a maioria das glebas de terras livres do Bairro Cidade Nova s�o 

de propriedade da fam�lia Werner44, que no s�culo passado possu�a uma loja de 

secos e molhados na regi�o central da cidade. Sua principal fonte de renda, hoje, 

prov�m da especula��o imobili�ria no pr�prio Bairro Cidade Nova e da cria��o de 

bois, que s�o abatidos no seu frigor�fico localizado no bairro Dom Bosco45. As �reas 

verdes de um dos seus loteamentos (Avelino Werner) foram invadidas em 1996 e, 

at� hoje, essa ocupa��o permanece em situa��o irregular e sem qualquer infra-

estrutura. 

O Rio Itaja�-Mirim, que demarca o limite leste do bairro, tem suas margens 

ocupadas em quase toda a sua extens�o por habita��es, apesar de ser considerada 

�rea de preserva��o ambiental permanente (mata ciliar), demonstrando a omiss�o 

do poder p�blico frente � quest�o ambiental e frente � qualidade de vida dos 

moradores. 

                                            
44 Esta fam �lia ainda mant�m um frigor�fico no bairro Dom Bosco e as terras de sua propriedade est�o 
localizadas basicamente no entorno da rua que ligava Itaja� a Brusque. 
45 O Bairro Dom Bosco � vizinho do Bairro Cidade Nova, sendo o Rio Itaja�-Miriam o limite entre os 
bairros citados. 
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3 O BAIRRO CIDAD(� 129$� (� $� 32/Ë7,&$� 3Ò%/,&$� 3$5$� 2�
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

A emers�o do modo capitalista de produ��o estimulou o surgimento de 

id�ias liberais, nas quais o Estado � visto como o respons�vel pela garantia da 

ordem e da propriedade (privada), ficando o mercado como regulador natural das 

rela��es sociais. 

O Estado liberal caracteriza-se, principalmente, principalmente, pela 
separa��o entre Estado e economia e pela tentativa de reduzir a pol�tica, 
isto �, por tentar despolitizar as rela��es econ�micas e sociais. (TOLEDO, 
1997, p. 72) 
 

As classes sociais j� existiam no s�culo XIX, mas a forma como funcionava 

o aparelho do Estado e da economia n�o refletia esta realidade, pelo contr�rio, 

negava, percebe-se, na ilegalidade da classe oper�ria, das suas organiza��es e de 

seus partidos. A ideologia oficial do S�culo XIX apresentava o oposto aos privil�gios 

de nascimento ou por direito divino, mas s� era capaz de assegurar a igualdade 

pol�tica dos propriet�rios.  

Segundo Toledo (1996), o decl�nio do liberalismo � resultado das lutas 

sociais e pol�ticas do S�culo XIX e do come�o do XX. Quando se deu o �pice do 

PRYLPHQWR�VRFLDOLVWD�H�D�UXtQD�GR�DVVLVWHQFLDOLVPR�FULVWmR��³2�OLEHUDOLVPR�IUDFDVVRX�

do ponto de vista de ser capaz de sustentar o crescimento econ�mico sem grandes 

FULVHV��DVVLP�FRPR�GH�JDUDQWLU�D�RUGHP�VRFLDO�´��72/('2�������S����� 

O liberalismo, no campo econ�mico e pol�tico, provocou uma grande 

desigualdade social e um grande conflito e antagonismo entre burguesia e 

proletariado. 
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Tamb�m h� autores que identificam na evolu��o do capitalismo per�odos de 

expans�o alternados com per�odos de recess�o econ�mica (os ciclos ou ondas 

longas). Assim sendo, no in�cio da d�cada de 20 do s�culo passado, a economia 

capitalista mergulhou num per�odo depressivo que culminou com a grande crise de 

1929. Com a agudiza��o dos problemas sociais decorrentes da crise, o capitalismo 

acaba se consolidando como monopolista e a interven��o do Estado passa a 

assumir novas caracter�sticas no sentido de que as a��es devem ser planejadas 

para dar respostas e/ou minimizar os efeitos das crises do capitalismo. Desta forma, 

surge o Estado social, que tem como principal caracter�stica diferenciadora do 

modelo anterior a:  

redefini��o das rela��es entre sociedade civil e pol�tica, a politiza��o das 
rela��es civis por meio da interven��o do Estado na economia e das 
FRUSRUDo}HV� QD� SROtWLFD� HFRQ{PLFD�� H� XP� SURFHVVR� GH� µFLYLOL]DomR¶� GDV�
rela��es pol�ticas e a legaliza��o da classe oper�ria e de suas 
organiza��es, institucionalizando uma parte do conflito interclasses. 
(TOLEDO, 1997, p. 75) 

  
2�(VWDGR��IUHQWH�D�HVWD�QRYD�FRQFHSomR�GR�³:HOIDUH�6WDWH46´�GHYH�UHVSRQGHU�

�s demandas da sociedade atrav�s de pol�ticas p�blicas, atuando em determinadas 

�reas, tais como educa��o, sa�de, habita��o, meio ambiente, entre outras. 

O Estado, ao tornar para si a responsabilidade pela formula��o e execu��o 
das pol�ticas econ�mica e social, torna-VH� ³DUHQD� GH� OXWDV´� SRU� DFHVVR� j�
riqueza social, uma vez que as pol�ticas p�blicas envolvem conflitos de 
interesse entre camadas e classes sociais. (CUNHA, 1998, p.12-13) 

 

No final do s�culo XX, houve um forte ajuste econ�mico na maioria dos 

pa�ses, representado pela ado��o de pol�ticas neoliberais impostas pelos pa�ses 

situados no centro do sistema capitalista devido a um novo per�odo recessivo que se 

iniciara com a crise do petr�leo em 1973. A partir de ent�o come�am  a vingar as 

                                            
46 W elfare State (Estado do Bem-Estar Social) representa um modelo de Estado que desenvolve 
pol�ticas de bem estar social, com significativa interven��o na economia e na sociedade. 
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id�ias neoliberais que t�m como principais s�mbolos Margareth Tacher (Inglaterra) e 

Ronald Reagan( Estados Unidos).  

Diante deste quadro, a quest�o social, agravou-se, determinada por v�rios 

fatores: desemprego estrutural, precariedade nas rela��es de trabalho, altera��es 

na organiza��o familiar, etc. Nesta conjuntura, ao inv�s de respostas pol�ticas 

positivas �s demandas sociais, houve o corte de benef�cios, maior seletividade e a 

focaliza��o das pol�ticas sociais. Os programas passam a n�o ter recursos 

suficientes e n�o t�m garantia de continuidade, deixando espa�o aberto � livre 

atua��o do mercado. Com isso, passou a ocorrer o desmonte da rede de prote��o 

social antes mantida pelo Estado. 

� o fim do Welfare State que, conforme alerta Chesnais : 

[...] aumentou o peso dos Estados Unidos, n�o apenas devido ao 
desmoronamento da Uni�o Sovi�tica e � sua posi��o militar inigual�vel, 
mas tamb�m em fun��o de sua posi��o no plano financeiro, bem superior � 
que t�m no plano industrial. (CHENAIS, 1996, p.19)  
 

Apesar de ser na produ��o que se cria riqueza e a esfera financeira que 

comanda, cada vez mais, a reparti��o social dessa riqueza a partir da combina��o 

social de formas de trabalho humano, de diferentes qualifica��es47; como tem se 

percebido nas novas formas de trabalho no mundo globalizado. 

(VWH�FHQiULR�LQWHUQDFLRQDO�WUD]��HYLGHQWHPHQWH��FRQVHT�rQFLDV�SDUD�R�%UDVLO��

Mesmo com o final do per�odo do milagre econ�mico, havia um contexto 

socioecon�mico favor�vel aos movimentos sociais que buscavam a 

redemocratiza��o e a organiza��o da sociedade civil. 

                                            
47�6HJXQGR�&KHVQDLV� ³XP�GRV fen�menos mais marcantes dos �ltimos 15 anos tem sido a din�mica 
espec�fica da esfera financeira e seu crescimento, em ritmos qualitativamente superiores aos dos 
�ndice do crescimento do investimento. Para maiores esclarecimentos ver CHESNAIS, 1996, p.13-20. 
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A partir da d�cada de 1980, ocorreram v�rios movimentos sociais48 que 

levaram � instala��o da Assembl�ia Constituinte, a qual buscou atender �s 

reivindica��es de diferentes grupos, incluindo-as nos v�rios artigos da nova 

Constitui��o sob a forma de direitos sociais, agora transformados em deveres do 

Estado, como por exemplo, as pol�ticas p�blicas. Entretanto, hoje j� se constata um 

movimento contr�rio, ou seja, at� os direitos trabalhistas49 j� consagrados s�o 

colocados em cheque. 

Esta vis�o de um Estado m�nimo predominou at� meados dos anos noventa 

GR� VpFXOR� SDVVDGR�� TXDQGR� ³>���@� JRYHUQDQWHV� VHGX]LGRV� SHOR� GLVFXUVR� OLEHUDO� GR�

Estado m�nimo descobrissem que as car�ncias nas �reas de sa�de, educa��o, 

KDELWDomR�H�RXWUDV� MDPDLV�VHUmR�DWHQGLGDV�SRU�XPD�DEVWUDomR�FKDPDGD�PHUFDGR�´�

(RAMOS, 2005, p.52) 

Surge, assim, a vis�o de um novo papel para o Estado, o qual, segundo 

Ramos (2005), o pressuposto b�sico � que este deve ser estruturado, para que a 

economia nacional no mundo globalizado n�o sofra danos que ponham em risco a 

soberania nacional. Esta perspectiva permitiria abandonar a id�ia do Estado m�nimo 

e/ou centralizador que n�o consHJXH� ³YLVXDOL]DU� DV� FDUrQFLDV� GH� XPD� VRFLHGDGH�

PXOWLIDFHWDGD� H� IUDJPHQWDGD� HP� LQWHUHVVHV� H� QHFHVVLGDGHV� YDULDGRV´� �5$026��

�����S�� ����� 2� SULQFLSDO� GLIHUHQFLDGRU� QHVWD� ³UHIRUPD´50 do Estado seria o 

estabelecimento de articula��es e parcerias com a sociedade civil, portanto: 

                                            
48 O que se percebe atualmente � um controle dos movimentos sociais que haviam eclodido nas 
d�cadas anteriores, este caso pode ser observado, por exemplo, no Sindicato dos Metal�rgicos, que 
atualmente se encontram atrelados a entidades que possuem v�nculos com o governo, perdendo 
grande parte de sua autonomia. O ministro do trabalho do governo atual � o presidente licenciado da 
&HQWUDO�ÒQLFD�GRV�7UDEDOKDGRUHV��&87������ 
49 � o caso, por exemplo, das atuais discuss�es acerca das mudan�as das leis trabalhistas, que tiram 
v�rios direitos como o d�cimo terceiro sal�rio, licen�a gesta��o entre outras.    
50 Esses pressupostos j� est�o estabelecidos na Constitui��o, e apesar desta ter sido aprovada em 
1988, os interesses do mercado continuam prevalecendo. Poder�amos considerar que talvez falte 
para a sociedade civil um maior envolvimento na pol�tica, onde a democracia n�o se restrinja ao 



 73 

O estabelecimento de articula��es entre diversos segmentos da sociedade, 
tornando o processo decis�rio mais participativo e, naturalmente, 
proporcionando espa�o para que a pr�pria sociedade possa sinalizar a 
forma de equacionar os problemas p�blicos. Ao Estado caberia o papel de 
³IDFLOLWDGRU´� GR� SURFHVVR� HP� EXVFD� GDV� SRVVtYHLV� DOWHUQDWLYDV�� �5$026��
2005, p. 60) 

 

A Constitui��o de 1988 mudou a organiza��o do sistema federativo 

brasileiro, deixando como compet�ncia do governo federal a coordena��o das 

pol�ticas p�blicas sociais e aos munic�pios, enquanto �rg�os federados aut�nomos, 

a tarefa de execu��o destas. Esta conjuntura previu que o governo federal 

repassaria aos munic�pios v�rias atribui��es e os recursos financeiros para 

implement�-las, para que o poder local tivesse autonomia na defini��o e 

organiza��o da gest�o das pol�ticas p�blicas. No entanto, estas diretrizes n�o v�m 

garantindo, na pr�tica, a descentraliza��o e a democratiza��o. Isto ocorre devido ao 

fato de que, apesar de a Nova Constitui��o j� ter sido aprovada h� quase vinte 

anos, a reforma tribut�ria51, que mudaria os valores repassados para os estados e 

os munic�pios, visando aumentar a capacidade destes, ainda se encontra em 

tramita��o no Congresso Nacional para ser analisada e, posteriormente, votada. 

Segundo Arretche (2004), no texto Federalismo e Pol�ticas Sociais no Brasil 

D�&RQVWLWXLomR�)HGHUDO�GH������³instituiu um sistema legal de reparti��o de receitas 

TXH� OLPLWD� D� FDSDFLGDGH� GH� JDVWR� GR� JRYHUQR� IHGHUDO� H�� SRU� FRQVHT�rQcia, sua 

FDSDFLGDGH� GH� FRRUGHQDomR� GH� SROtWLFDV´ (ARRETCHE, 2004, p. 17). A mesma 

autora acrescenta ainda que as coaliz�es de governo aumentam a base de apoio ao 

governo da Uni�o, por�m n�o s�o suficientes para garantir a coordena��o federal 

das a��es de governo, mas destacando algumas pol�ticas demonstra os recursos 

                                                                                                                                        
simples fato de votar e ser votado. O que se v� na atualidade, entretanto, � um refluxo dos 
movimentos sociais, talvez em decorr�ncia da crise econ�mica.    
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institucionais de que disp�e o governo federal para induzir as decis�es dos governos 

subnacionais. Isto pode ser percebido com a sa�de e a educa��o, quando ficou 

estabelecido que os gastos m�nimos nestas �reas fossem de 12% e 25% do 

or�amento respectivamente. O governo federal tem, pois, poderes para determinar a 

quantidade de recursos que devem ser gastos nestas �reas, mas n�o a forma como 

os mesmos devem ser aplicados, por�m a Uni�o tem poderes institucionais de editar 

portarias ministeriais, que garantem, a implementa��o de diretrizes estabelecidas. 

Desta forma, garante a coordena��o das pol�ticas. Em rela��o a outras pol�ticas, 

como � o caso, por exemplo, das �reas de habita��o e saneamento, como n�o 

houve a defini��o clara de recursos destinados exclusivamente elas, o governo 

federal continua exercendo as fun��es de coordenador e financiador na 

implementa��o destas pol�ticas. 

A autonomia pol�tica e fiscal dos governos estaduais e municipais permite 
que estes adotem uma agenda pr�pria, independente da agenda do 
Executivo federal. [...] As rela��es do governo federal com Estados e 
munic�pios e dos governos estaduais com seus munic�pios s�o 
caracterizadas pela independ�ncia, pois Estados e munic�pios s�o entes 
federativos aut�nomos Em tese, as garantias constitucionais do Estado 
permitem que os governos locais estabele�am sua pr�pria agenda na �rea 
social. (ARRETCHE, 2004, p.20) 

 

Apesar desta concep��o da autora destacando a dificuldade do governo 

federal de coordenar as pol�ticas p�blicas, � no munic�pio onde o cidad�o reside, 

portanto, na esfera local que se consegue uma maior aproxima��o com o 

governante que pode promover servi�os que garantam os direitos sociais.  

A d�cada de noventa foi marcada por esfor�os e mobiliza��es populares de 

setores mais progressistas da sociedade, para que os direitos garantidos na 

Constitui��o fossem regulamentados. Alguns artigos, sobretudo os que tratam da 

                                                                                                                                        
51 A reforma tribut�ria tem sofrido grande dificuldade de ser votada, pois al�m de tirar muito poder do 
governo central, dificulta o jogo de interesses dos deputados cuja base eleitoral situa-se em 
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crian�a e do adolescente e da sa�de52, foram rapidamente regulamentados, pois os 

movimentos sociais nestas �reas eram muito fortes e continuaram organizados  

ap�s a aprova��o da Carta Magna, visando obter a regulamenta��o do que 

preconizava a Constitui��o. 

Foi uma d�cada marcada pelo conflito entre a expectativa da 
implementa��o de pol�ticas p�blicas que concretizassem os direitos 
conquistados, assegurados em lei, e as restri��es pol�ticas e econ�micas 
impostas para sua implementa��o. (CUNHA, 2002, p.15) 

 

Por sua vez, os munic�pios, em sua grande maioria, para atender �s novas 

formas de gest�o administrativa e assegurar o repasse de recursos, organizaram-se 

rapidamente no que se refere ao cumprimento dos aspectos legais estabelecidos, 

sem se preocuparem, contudo, com o novo modelo preconizado pela Constitui��o 

de 1988, que estimula a participa��o da comunidade na cria��o de conselhos 

parit�rios, com poder normativo e deliberativo, como � o caso, por exemplo, da 

cria��o dos Conselhos de Sa�de e da Crian�a e do Adolescente. Entretanto, os 

mesmos foram formados sem que as pessoas envolvidas tivessem o entendimento 

de sua fun��o, bem como das compet�ncias destes conselhos, que possuem 

responsabilidades consultivas, deliberativas e normativas. Assim, ocorreu 

rapidamente a municipaliza��o de algumas pol�ticas setoriais, sem que, contudo, a 

comunidade tivesse o conhecimento necess�rio para garantir o seu direito � 

participa��o de forma eficaz. N�o houve, na verdade, um debate ou um est�mulo �s 

discuss�es relativas ao papel que as entidades representativas nos diversos 

                                                                                                                                        
munic�pios para os quais eles desejam carrear os recursos federais na forma de emenda parlamentar. 
52� $SHVDU� GH� D� /HL� Q��� ������� GH����GH� MXOKR�GH������ �(VWDWXWR�GD�&ULDQoD�H�GR�$GROHVFHQWH���PXLWR�
GDV� SROtWLFDV� S~EOLFDV� QmR� IRUDP� LPSOHPHQWDGDV�� H� D� /HL� Q��������� GH� ��� GH� VHWHPEUR� GH� ��90, na 
�rea da sa�de, terem sancionadas logo ap�s a aprova��o da Carta Magna do pa�s, o atendimento � 
ainda muito deficiente na rede de assist�ncia b�sica e tem s�rias  dificuldades nos centros de 
refer�ncia para especialidades. Assim, por exemplo, um doente que necessite de um exame de alto 
custo (tomografia computadorizada, resson�ncia magn�tica) precisa esperar aproximadamente um 
ano. 
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conselhos, criados a partir da nova Carta Magna, deveriam ter, embora as pessoas 

participassem e ainda participem das reuni�es, pois a n�o realiza��o destas 

suspenderia os recursos  a serem repassados para a esfera local.  

Seja pela redefini��o institucional acentuadamente municipalista promovida 

pela Constitui��o de 1988, ou pela desarticula��o do governo federal que estava 

retra�do e fragilizado53, registrou-se um processo de descentraliza��o das pol�ticas 

p�blicas. Esta ideologia municipalista dominou setores intelectuais e pol�ticos. Se por 

um lado acabou promovendo a descentraliza��o, por outro, tamb�m, propiciou  um 

desest�mulo � participa��o popular, ao priorizar apenas a aloca��o de recursos, ao 

inv�s de fomentar os diversos atores sociais na defini��o, na  implementa��o e no 

controle social das pol�ticas.  

No in�cio dos anos 90, a distribui��o federativa dos encargos na �rea social 
derivava menos de obriga��es constitucionais e mais de forma como 
historicamente estes servi�os estiveram organizados em cada pol�tica 
particular. A capacidade de coordena��o das pol�ticas setoriais dependeu 
em grande parte destes arranjos institucionais herdados. (ARRETCHE, 
2004, p. 22) 
 

De fato, o que ocorreu no redirecionamento das pol�ticas p�blicas foi mais 

fruto de uma descentraliza��o por aus�ncia, sem uma reparti��o clara e 

institucionalizada de compet�ncias e responsabilidades, j� que o governo federal 

n�o definiu com precis�o incentivos, nem alocou recursos significativos para que os 

governos  dos estados e munic�pios pudessem implementar pol�ticas que 

correspondessem �s demandas sociais condizentes com as diversas realidades do 

pa�s. 

                                            
53 Esta retra��o e fragilidade decorreram, sobretudo, a partir dos anos 90 do s�culo passado, quando 
da defesa de id�ias relacionadas � abertura indiscriminada do mercado, levando-se a criar uma 
agenda p�blica para a diminui��o do Estado. 
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O governo federal manteve o sistema centralizador, sem uma pol�tica clara 

de incentivo �s a��es dos estados e munic�pios, inviabilizando, pois, a observ�ncia 

do que preconizava a Constitui��o de 1988. 

Por outro lado, cabe ressaltar ainda que este per�odo de mudan�as, no que 

tange �s pol�ticas p�blicas, coincide com o momento hist�rico em que o Estado 

brasileiro passou a assumir um car�ter neoliberal54, assumindo fun��es reguladoras, 

fiscalizadoras e incentivadoras das atividades do mercado, retraindo muito a sua 

pr�pria atua��o e responsabilidade, transferindo para a sociedade civil as a��es 

consideradas de responsabilidade do Estado. 

A pol�tica social no Brasil, atualmente, n�o tem sido prioridade de governo, 

ficando a reboque da pol�tica econ�mica, tornando-se cada vez mais uma pol�tica de 

car�ter focalizado, que atende apenas �s parcelas mais pobres da sociedade, de 

forma residual, o que levou a classe m�dia a comprar os servi�os de sa�de e 

educa��o no mercado. Este fato corrobora o rebaixamento da qualidade dos 

servi�os p�blicos, como se tem percebido nas �reas. No caso da educa��o, este 

aspecto � bastante vis�vel no que se refere � perda de qualidade do ensino p�blico 

fundamental e m�dio, o que leva milhares de fam�lias a fazerem o sacrif�cio de 

manter seus filhos em estabelecimentos privados.  

A dire��o das pol�ticas p�blicas est� vinculada diretamente � qualidade de 

vida dos cidad�os. � no embate entre a sociedade civil organizada e o poder p�blico 

que poder�o ser abertos novos espa�os de constru��o de pol�ticas p�blicas capazes 

de viabilizar a inclus�o social dos que, atualmente, n�o t�m seus direitos garantidos. 

                                            
54 O neoliberalismo econ�mico acentua a supremacia do mercado como mecanismo de aloca��o de 
recursos, distribui��o de bens, servi�os e rendas, remunerador de desempenhos. Nos pressupostos 
defendidos pelos neo-liberais, o mercado � matriz da riqueza, da efici�ncia e da justi�a. 
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Neste contexto � que as cidadHV�SRGHP�VHU�LQWHUSUHWDGDV�FRPR�R�³OyFXV´�HP�TXH�DV�

diferen�as sociais se tornam vis�veis. 

As cidades, segundo Malta (2004), podem ser compreendidas como a 

rela��o de v�rios mundos que s�o distintos e complementares: o mundo do trabalho, 

o da moradia, o do lazer, o da cultura laica e religiosa, o da sa�de e, por fim, o de ir 

H�YROWDU�HQWUH�HVVHV�YiULRV�³PXQGRV´��SRU�PHLR�GRV�VLVWHPDV�YLiULRV�- que s�o em si 

SUySULRV��WDPEpP�XP�PXQGR�j�SDUWH��2�DXWRU�PRVWUD�WDPEpP�TXH�HVVHV�³PXQGRV´��

apesar de serem sempre lugares, apresentam determinadas situa��es que podem 

transform�-los em n�o lugares. � assim que lugares antes de conviv�ncia social 

FRPR�p�R�FDVR�GDV�iUHDV�S~EOLFDV��YmR�VH�WRUQDQGR�³QmR�OXJDUHV´�GHYLGR�j�YLROrQFLD�

urbana que produz uma decrescente utiliza��o desses espa�os, transformando-os 

HP�OXJDUHV�GH�³SDVVDJHP�DPHGURQWDGD´� 

A viol�ncia aumentou muito nessas �ltimas d�cadas, e uma das raz�es est� 

vinculada ao crescimento da desigualdade social55. Some-se a isto o avan�o 

tecnol�gico nos meios de produ��o, que possibilitou a substitui��o da m�o-de-obra 

por m�quinas, produzindo crescimento econ�mico, sem aumentar, entretanto, 

significativamente a gera��o de trabalho. 

Em se tratando da organiza��o do espa�o nas cidades, o combate � 

especula��o urbana � 

[...] uma das prioridades. A produ��o e apropria��o da renda fundi�ria ± que 
� a valoriza��o imobili�ria produzida pelo poder p�blico e por terceiros e 
apropriado pelo propriet�rio da terra - � um mecanismo perverso e poderoso 
de enriquecimento. De um lado, ele se estabelece pela apropria��o indevida 
da riqueza produzida coletivamente e n�o pelo propriet�rio do solo que 
nada investiu para isso, e, de outro, pelo encarecimento da produ��o e do 
uso dos espa�os urbanos. (MALTA, 2004, p. 126)  

 

                                            
55 Segundo dados do IBGE atualmente 20% da popula��o economicamente ativa esta fora do 
mercado formal de trabalho. Esta taxa � extremamente elevada diante dos 5% que s�o pr�prios do 
sistema capitalista. 
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Esta situa��o � vis�vel na cidade de Itaja�, na qual os servi�os de �gua, 

drenagem, coleta de lixo tem seu custo aumentado pela expans�o urbana, onde 

persistem vazios que levam a um crescimento perif�rico horizontal, e tamb�m a uma 

verticaliza��o em determinadas �reas ocupadas por moradores de classes altas e 

m�dias, que v�o adquirindo apartamentos em pr�dios altos, localizados nos espa�os 

mais valorizados e, ao mesmo tempo, transformando para uso comercial e de 

servi�os antigas casas nas �reas centrais. 

Essas distor��es geram uma demanda de servi�os, neste caso em especial 

no sistema vi�rio, o qual exigem investimentos p�blicos em infra-estrutura, pagos por 

todos, mas que beneficiam uma parcela reduzida da popula��o. E, nesse modelo de 

planejamento urbano, percebe-se que n�o se investe em equipamentos p�blicos, j� 

que estes n�o interessam �s classes altas, pois al�m da crescente viol�ncia urbana 

que afugenta o uso dos espa�os comuns, estas t�m condi��es de pagar para 

IUHT�HQWDUHP� RXWURV� HVSDoRV�� FRPR� p� R� FDVR� GRV� FOXEHV� SDUWLFXODUes, n�o se 

interessando em dividir espa�os com os diferentes grupos sociais. 

 

3.1 A urbaniza��o no pa�s e a pol�tica urbana  
 

No que se refere � pol�tica urbana, houve um movimento de Reforma 

Urbana, desencadeado a partir da cidade do Rio de Janeiro, ocasionado pelo 

DJUDYDPHQWR�GD� ³TXHVWmR�XUEDQD´��(VWH�PRYLPHQWR�p�GHFRUUHQWH�GRV�DOWRV� tQGLFHV�

de urbaniza��o que o pa�s passou a registrar, a partir de 1930, e principalmente 

DSyV� D� GpFDGD� GH� FLQT�HQWD� GR� VpFXOR� SDVVDGR�� TXDQGR� VH� FRQVROLGRX� XP� QRYR�

modelo econ�mico que promoveu a industrializa��o do Brasil, a qual, por sua vez, 

estimulou o crescimento dos �ndices de urbaniza��o. � conhecido o vertiginoso 
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crescimento da popula��o urbana do Brasil que, por exemplo, em 1970 contava com 

55,94% da popula��o vivendo nas cidades, �ndice que em 2000 atingiu a cifra de 

81,19%, o que significa dizer que, atualmente, menos de 20% da popula��o 

brasileira vivem na zona rural.  

No que tange �s pol�ticas urbanas, na d�cada de trinta do s�culo passado, j� 

surgiam os primeiros loteamentos perif�ricos, o que aconteceu devido � omiss�o do 

poder p�blico frente � expans�o dos loteamentos irregulares. Tais loteamentos 

faziam, segundo Bonduki: 

[...] parte de uma estrat�gia para facilitar a constru��o da casa pelo pr�prio 
morador que, embora n�o tivesse sido planejada, foi se definindo na pr�tica, 
FRPR� XP� PRGR� GH� YLDELOL]DU� XPD� VROXomR� KDELWDFLRQDO� ³SRSXODU´�� EDUDWD��
segregada, compat�vel com a baixa remunera��o dos trabalhadores e que, 
ainda, lhes desse a sensa��o, falsa ou verdadeira, de realizar o sonho de 
se tornarem propriet�rios. (BONDUKI, 1998. p, 288) 
 

O movimento pela reforma urbana preconizava que o planejamento n�o 

poderia ser tecnocrata e sim participativo, incluindo em sua pr�tica o conceito de 

gest�o e participa��o. Com a mobiliza��o que v�rios segmentos sociais fizeram 

(arquitetos, engenheiros, ge�grafos, entre outros), houve um significativo avan�o na 

Constitui��o Federal de 1988, a qual, pela primeira vez, reconhece o direito � 

moradia como um direito social b�sico. A Constitui��o anterior estabelecia o direito 

de moradia de forma indireta, pois preconizava que o sal�rio do trabalhador deveria 

propiciar condi��es de habita��o. 

A contribui��o deste movimento urbano possibilitou que, na Constitui��o de 

1988, fossem inclu�dos dois artigos: 182 e 183, que tratam da quest�o da cidade, 

UHJXODPHQWDGRV�FRP�D�/HL�Q�����������GH����GH�MXOKR�GH�������FRPXPHQWH�FKDPDGD�

de Estatuto da Cidade. Est� lei tramitou por dez anos no Congresso Nacional, at� 

ser aprovada, dando aos munic�pios um prazo de cinco anos para se adaptarem �s 
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mudan�as que foram estabelecidas, como por exemplo, a exig�ncia de um plano 

diretor para cidades com mais de vinte mil habitantes. Este plano diretor, por sua 

vez, deve atender � fun��o social da cidade e servir como instrumento de 

interven��o no espa�o urbano, cabendo a ele assegurar uma melhor ordena��o 

f�sico-territorial, controlar a especula��o imobili�ria e a regulariza��o fundi�ria. 

Tanto a periferia como as �reas centrais congestionadas, a partir da 
aprova��o do Estatuto da Cidade em 2001, podem perfeitamente ter seus 
processos sociais causadores revertidos. Para tanto, por exemplo, deve ser 
aplicado, por meio interm�dio de planos diretores elaborados com 
preocupa��o social, o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) progressivo 
no tempo associado � urbaniza��o compuls�ria nos vazios urbanos, terrenos 
retidos ou subutilizados por seus propriet�rios que, mesmo que n�o tenham 
consci�ncia disso, est�o praticando especula��o imobili�ria. (MALTA, 2004, 
p.127) 

 

Outro avDQoR�TXH�SRGH�VHU�SHUFHELGR�IRL�D�DPSOLDomR�GR�FRQFHLWR�³PRUDGLD´�

SDUD� ³KDELWDW´�� 2� FRQFHLWR� GH� KDELWDW� DSDUHFHX� QD� ��� &RQIHUrQFLD� GDV� 1Do}HV�

Unidas, realizada em Istambul, em 1996, que reuniu governantes de diversos pa�ses 

e organiza��es n�o-governamentais, para discutir a quest�o dos assentamentos 

humanos. Esta confer�ncia representa um marco para o desenvolvimento das 

pol�ticas p�blicas de desenvolvimento urbano e habita��o, reafirmando o direito � 

moradia e ampliando seu significado para al�m da simples edifica��o, incorporando 

o direito � terra, � infra-estrutura, aos servi�os p�blicos e a um meio ambiente 

saud�vel, al�m do respeito �s rela��es sociais e culturais. 

Essa nova concep��o est� inserida no Estatuto da Cidade, dando primazia 

ao seu uso social 

A garantia do direito a cidades sustent�veis, entendido como o direito a 
terra urbana, � moradia, ao saneamento ambiental, � infra-estrutura urbana, 
ao transporte e os servi�os p�blicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gera��es. (Lei 10.257, artigo, 2)  

 



 82 

Por�m, o que pode ser visto, na pr�tica, � um completo descaso dos 

JRYHUQRV� IUHQWH� DRV� $UWLJRV� ���� H� ����H� UHJXODPHQWDGR� FRP� D� /HL� Q��� �������� $�

LPSODQWDomR�GHVWD� OHL� WLUD�GRV�JRYHUQDQWHV�VHXV�³SRGHUHV´�� Mi�TXH�D�VXD�HIHWLYDomR�

exige v�rios mecanismos de controle popular, como � o caso da cria��o do 

Conselho da Cidade. A lei preconiza que o conselho dever� ser parit�rio, com poder 

normativo e deliberativo para definir as diretrizes da cidade. 

Ainda em rela��o � pol�tica de desenvolvimento urbano, Dutra cita a lei de 

responsabilidade fiscal como um mecanismo de controle dos gastos p�blicos, 

possibilitando um planejamento mais eficiente dos recursos, pois imp�e limites aos 

governantes no uso do dinheiro p�blico, visto que os mesmos n�o podem gastar 

mais do que � arrecadado pelo munic�pio, al�m de n�o poderem contrair d�vidas 

para as administra��es futuras. Na pr�tica, contudo, esta lei impossibilita o 

incremento de v�rias pol�ticas p�blicas, com a justificativa de responsabilidade fiscal, 

pois os governantes alegam a n�o implanta��o de pol�ticas ou a n�o acessibilidade 

a todos, j� que devem cumprir as determina��es da mesma. Entretanto, a legisla��o 

n�o consegue controlar o autoritarismo de muitos prefeitos, os quais ainda fazem 

obras dispendiosas, que n�o correspondem �s reais necessidades da cidade. 

Atualmente, tem-se, no pa�s, leis modernas, cujas diretrizes estimulam � 

participa��o popular, ao fortalecimento do poder local e � sociedade civil, fruto de 

uma Constitui��o que incorporou os anseios de v�rios movimentos sociais; por�m, 

sua aplica��o � hoje limitada pela ordem econ�mica vigente que primazia os 

acordos internacionais em detrimento da maioria da popula��o brasileira. O que se 

apresenta, na pr�tica, � uma preocupa��o com o super�vit prim�rio56, no qual os 

                                            
56 O super�vit econ�mico faz parte da pol�tica econ�mica neoliberal adotada pelo Brasil e muitos 
outros pa�ses perif�ricos, que para garantir o pagamento dos empr�stimos, os Estados assumem o 
compromisso de gastar menos do que arrecadam, o Brasil t�m batido recordes na balan�a comercial, 
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investimentos em programas de combate � pobreza, que poderiam promover 

HT�LGDGH�VRFLDO��VmR�FDGD�YH]�PHQRUHV�� 

 

3.2 A situa��o atual do bairro  
 

A �rea correspondente ao Bairro Cidade Nova, hoje, encontra se quase toda 

ela ocupada por loteamentos destinados a fam�lias de baixa renda. O espa�o que 

n�o � ocupado para fins de resid�ncias � destinado a empresas, pois o bairro faz 

limites com a BR-101 e com a Av. Governador Adolfo Konder  que, conforme 

determina��o referente ao zoneamento do solo, corresponde a uma zona 

predominantemente industrial. 

O Cidade Nova foi o bairro que mais cresceu demograficamente, sendo que 

este crescimento n�o foi acompanhado por ofertas de servi�os pela municipalidade. 

Ele corresponde � �rea do munic�pio de maior defasagem no que refere ao 

atendimento de crian�as, j� que se trata de um bairro de oper�rios que disp�e de 

poucas unidades de atendimento para a faixa et�ria de 0 a 6 anos.  

Em 2004, mais um loteamento foi aprovado o Avelino Werner II, no bairro, 

sendo a parte destinada � �rea verde ocupada por uma unidade de atendimento 

infantil, e o restante da �rea verde doada para fam�lias que moravam �s margens do 

Rio Itaja�-Mirim, os quais tiveram de abandonar o local, em fun��o da ponte que est� 

sendo constru�da sobre o rio. Os compradores de lotes no Avelino Werner II 

denunciaram que havia a promessa de ser constru�do no local uma pra�a e um 

campo de futebol, por�m nada fizeram de concreto para ter garantido seus direitos.  

                                                                                                                                        
por�m h� uma aus�ncia de pol�ticas de combate a pobreza, ao desemprego, de habita��o entre 
outras. 
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Por outro lado, os que residem no bairro h� mais tempo, t�m uma id�ia de 

que estas �reas s�o espa�os para desocupados de modo geral. Este pensamento � 

diagnosticado at� nas unidades de ensino municipais que, sem autoriza��o do poder 

p�blico, permitiram que as �reas verdes pr�ximas a seus estabelecimentos fossem 

ocupadas pelos pr�prios funcion�rios. Este caso ocorreu no Centro de Aten��o 

Integrada da Crian�a (CAIC) Cacildo Romagnaim, onde a diretora geral ofereceu um 

terreno vizinho � unidade para que o zelador da escola ali morasse, objetivando, 

aVVLP��TXH�R�³QRYR�PRUDGRU´�FXLGDVVH�SDUD�TXH�³YkQGDORV�QmR�XVDVVHP�R�OXJDU�SDUD�

XVDU�GURJDV�RX�QDPRUDU´��SDODYUDV�GR�]HODGRU�HP�FRQYHUVD�FRP�a pesquisadora. 

Diante desta realidade, uma simples visita ao bairro permite que se 

constatem crian�as e adolescentes brincando no meio das ruas, disputando com os 

carros o mesmo espa�o. Ou, na melhor das hip�teses, fazendo dos terrenos baldios 

campos de futebol improvisados. 

As �reas ocupadas irregularmente (mata ciliar, �reas verdes de loteamentos) 

n�o s�o atendidas com melhorias como liga��o � rede de �gua, de energia el�trica e  

de drenagem, pois s�o consideradas ilegais.  
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FIGURA 03 ± Bairro Cidade Nova ± Situa��o de Ocupa��o Atual 
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3.3 As leis municipais definidoras do desenvolvimento urbano de Itaja� 
 

O Munic�pio de Itaja� n�o possui um plano diretor, como preconiza o Estatuto 

GD�&LGDGH��/HL�Q������������GH����GH�MXOKR�GH�������QD�TXDO�HP�VHX�DUWLJR�����DILUPD�

TXH� ³2� SODQR� GLUHWRU� p� REULJDWyULR� SDUD� WRGDV� DV� FLGDGHV�� FRP�PDLV� GH� Yinte mil 

KDELWDQWHV´� 

A Cidade de Itaja� possui leis espec�ficas que estabelecem as diretrizes para 

o desenvolvimento GD� UHJLmR� XUEDQD�� (VWDV� OHLV� VmR�� /HL� Q��� ������ GH� ��� GH�

dezembro de 1989, que institui normas para o zoneamento e o uso do solo no 

munic�SLR�GH�,WDMDt��/HL�Q���������GH�������TXH�LQVWLWXL�R�FyGLJR�GH�REUDV�GR�PXQLFtSLR�

H��SRU�~OWLPR��D�/HL�Q���������GH����GH�PDLR�GH�������TXH�HVWDEHOHFH�QRUPDV�SDUD�

aprova��o de projetos de arruamento, loteamentos, desmembramentos e 

incorpora��es de terrenos. 

$�/HL�Q����������TXH�LQVWLWXL�QRUPDV�SDUD�R�]RQHDPHQWR�H�R�XVR�GR�VROR��WHP�

como objetivo: estimular o uso adequado dos terrenos, disciplinando sua forma; 

regular a �rea das constru��es e sua localiza��o nos lotes; e regular o uso dos 

terrenos e edif�cios para fins comerciais, industriais e outros. Esta lei divide o 

territ�rio de Itaja� em zonas de uso, com localiza��es limites. De acordo com a lei, o 

munic�pio ficou dividido em: 

·	 zona residencial (ZR1): onde s�o permitidas habita��es unifamiliar e coletiva e 

com�rcio e servi�os vicinais. Todos os demais casos nesta �rea s�o proibidos; 

·	 zona residencial (ZR2): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e coletivas, 

com�rcio e servi�os vicinais e com�rcio e servi�os de bairro; 
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·	 zona residencial (ZR3): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e coletivas, 

com�rcio e servi�os vicinais e com�rcio e servi�os de bairro, sendo 

permiss�veis57 servi�os setoriais; 

·	 zona residencial (ZR4): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e coletivas, 

com�rcio e servi�os vicinais e com�rcio e servi�os de bairro e micro-ind�stria, e 

tamb�m sendo permiss�veis com�rcio e servi�os setoriais; 

·	 zona residencial especial (ZRE): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares  e 

coletivas, com�rcio e servi�os vicinais, e permiss�veis  com�rcio e servi�os de 

bairro, com�rcio e servi�os setoriais58; 

·	 zona residencial predominante (ZRP): onde s�o permitidas habita��es 

unifamiliares e coletivas, com�rcio e servi�os vicinais,e permiss�veis com�rcio e 

servi�os vicinais; 

·	 zona mista de servi�o (ZRP1): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e 

coletivas, com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e 

servi�os setoriais, dep�sitos e servi�os gerais e micro-ind�stria, e permiss�veis 

ind�strias secund�rias leves de pequeno porte, de m�dio e de grande porte; 

·	 zona mista de servi�o (ZRP2): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e 

coletivas, com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, e 

permiss�veis com�rcio e servi�os setoriais, ind�strias secund�rias leves e 

pequeno porte; 

                                            
57 Os permiss�veis, segundo a lei, s�o aquelas �reas, que, a crit�rio da administra��o municipal e 
ouvidos, quando for o caso, os �rg�os competentes, possam ser admitidos os usos estabelecidos. O 
munic�pio, segundo a lei, estabeleceria uma comiss�o para analisar os casos enquadrados nestas 
situa��es. 
58 � importante ressaltar que parte do Bairro da Praia Brava se encontra neste enquadramento, 
exetuando-se as �reas de ZPL (zona de preserva��o de uso limitado) e ZPP (zona de preserva��o 
permanente).  
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·	 zona central (ZC1): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e coletivas, 

com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e servi�os 

setoriais; 

·	 zona central (ZC2): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares e coletivas, 

com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e servi�os 

setoriais, e permiss�vel micro-ind�stria; 

·	 zona central especial (ZCE): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares, 

coletivas, com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e 

servi�os setoriais; 

·	 zona industrial permanente (ZIP): onde s�o permitidas habita��es unifamiliares, 

com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e servi�os 

setoriais, dep�sitos e servi�os gerais, ind�strias secund�rias leves, ind�strias 

gerais; e permiss�veis ind�strias prim�rias ou extrativas59; 

·	 zona industrial exclusiva (ZIE): permitido com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e 

servi�os de bairro, com�rcio e servi�os setoriais, dep�sitos e servi�os gerais, 

ind�strias prim�rias ou extrativas, ind�strias secund�ria leves, ind�strias 

inc�modas e perigosas, ind�strias gerais, permitido habita��o unifamiliar; 

·	 zona de preserva��o permanente (ZPP) onde � permitida habita��o unifamiliar60; 

                                            
59 Cabe destacar que o poder p�blico local construiu cinco conjuntos habitacionais, localizados em 
diferentes bairros do Munic�pio de Itaja�, entregues no ano de 2001, quando j� estava em vigor esta 
lei. Tr�s destes conjuntos est�o localizados em zona industrial permanente (ZIP): Conjunto 
Habitacional Alfredina Macagnam, no Bairro Imaru�, ao lado do primeiro distrito industrial; Conjunto 
Habitacional Milton Tolentino, localizado no Bairro Cidade Nova, o qual faz extrema com uma 
empresa de dep�sito e manuten��o de cont�ineres; e o Conjunto Residencial Eug�nio Pezzine, 
situado no Bairro Murta, onde se localizam as ind�strias qu�micas da cidade. 
 
60 Esta zona compreende todas as �reas do munic�pio que estejam acima da cota de vinte metros ao 
n�vel do mar e ao promont�rio de Cabe�udas. Os dois casos seriam suficientes para n�o se permitir 
qualquer uso do local, visto que o governo federal pro�be qualquer uso em �rea de Mata Atl�ntica e 
em �rea de marinha. H� uma incompatibilidade entre a lei federal e a municipal. � importante 
considerar ainda que nestes casos a lei municipal permite a ocupa��o de 10% da �rea dos lotes com 
edifica��es.  
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·	 zona de preserva��o de Uso Limitado (ZPL): permitida habita��o unifamiliar, 

com�rcio e servi�os vicinais: e permiss�veis com�rcio e servi�os de bairros; 

·	 zona de expans�o urbana (ZEU): permitida habita��o familiar e coletiva, 

com�rcio e servi�os vicinais, com�rcio e servi�os de bairro, com�rcio e servi�os 

setoriais, dep�sitos e servi�os gerais, micro-ind�strias, ind�strias secund�rias 

leves de pequeno porte, e permiss�veis ind�strias gerais61. 

 

 

 

                                            
61 O Bairro Cidade Nova fica situado preponderantemente nesta zona, e pela utiliza��o que se 
permite, mostra claramente que alguns usos n�o deveriam ser permitidos, como por exemplo, 
dep�sitos, que, al�m de aumentarem muito a necessidade de incrementar o sistema vi�rio, provoca 
ru�dos diuturnamente, o que n�o deveria ser permitido em locais destinados a resid�ncias  
unifamiliares e coletivas.  
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FIGURA 04 ± Mapa do Munic�pio de Itaja� com a identifica��o das Zonas 
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$�/HL�Q��������HP�VXD�FRQWLQXLGDGH��GHILQH��FODVVLILFD�H�UHODFLRQD�RV�XVRV�GH�

solo para a implanta��o do zoneamento no munic�pio, definindo o coeficiente de 

aproveitamento dos lotes, altura m�xima das edifica��es, recuo frontal, lateral e de 

fundos. 

No munic�pio de Itaja�, todos os projetos passam pela Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano, �rg�o municipal respons�vel pela pol�tica 

habitacional, controle urbano, planejamento, estudos e projetos. Assim, todos os 

projetos de iniciativa particular ou p�blica passam por um ou mais departamentos 

desta pasta. Mas isto n�o � garantia de que o estabelecido na lei seja cumprido, 

pelo menos aos grandes agentes econ�micos, como por exemplo, � o caso da 

constru��o do shopping Itaja�, local em que n�o foram respeitadas as normas 

referentes a recuo e, no entanto, j� se encontra em funcionamento. Outro caso 

ocorrido recentemente � o da Empresa Perdig�o62, que instalou parte de seu centro 

administrativo em �rea de marinha e obteve seu alvar� recentemente, ap�s um 

ajuste de conduta com o Minist�rio P�blico. Isto foi poss�vel apenas em fun��o da 

permissividade do poder local, que embargou a obra atrav�s de notifica��o, mas 

deixando que a mesma tivesse continuidade, passando a responsabilidade ao poder 

judici�rio. 

O que se percebe nesta lei � que ela trata apenas do espa�o urbano da 

cidade. O territ�rio do munic�pio tem uma grande extens�o rural e, nestes casos, n�o 

existe legisla��o. A �rea loteada em per�metro rural � disciplinada pelo Estatuto da 

Terra. Assim, v�rios terrenos existentes no interior do munic�pio est�o sendo 

utilizados sem respeitar os padr�es ambientais e urban�sticos. O Departamento de 

                                            
62 Esta empresa tem sua atividade na ind�stria de alimentos, seu parque industrial fica localizado na 
regi�o oeste de Santa Catarina. 
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Controle Urbano n�o tem fiscais na zona rural, e os fiscais do meio ambiente n�o 

interferem em quest�es relacionadas a constru��es e arrXDPHQWRV� HP� ³iUHDV�

SULYDGDV´� 

A Lei 2.763/92 inicia definindo os termos t�cnicos que a norteiam e 

determinando quem est� habilitado para assumir a responsabilidade da obra. Institui 

a consulta pr�via63, a formata��o que o projeto dever� apresentar; as condi��es 

relativas �s obras, para que estas obede�am padr�es de seguran�a e, tamb�m n�o 

atrapalhem o tr�nsito p�blico. Em seu cap�tulo IV, regulamenta as edifica��es dando 

defini��es de: casas populares; casas populares geminadas; casas populares em 

s�rie, transversais ao alinhamento predial; casas populares em s�rie, paralelas ao 

alinhamento predial; conjuntos residenciais e dos edif�cios. Esta mesma lei 

regulamenta estabelecimentos como: hot�is, bares, mercadinhos, sal�es, audit�rios, 

sala de espet�culos, templos, gin�sios esportivos, constru��es escolares, asilos, 

hospitais, oficinas, f�bricas, garagens particulares, coletivas e/ou comerciais, postos 

de servi�o e abastecimento de ve�culos, dep�sitos de cargas, dep�sitos inflam�veis, 

dep�sitos de explosivos, lojas, supermercados, cemit�rios, parque de divers�o e 

circos. 

De cada item acima citado, a lei determina o tipo de recuo, o sistema de 

seguran�a, n�mero de banheiros, entre outros. Devido ao n�vel de exig�ncia da lei, 

fica invi�veO�RX�LPSRVVtYHO�TXH�XPD�³SHVVRD�FRPXP´�FRQVWUXD�VHJXLQGR�DV�QRUPDV�

exigidas. Isto favorece para que as constru��es nas �reas perif�ricas n�o atendam a 

um padr�o m�nimo de seguran�a. As casas constru�das por pessoas de baixo poder 

aquisitivo s�o feitas em etapas, sem acompanhamento t�cnico. Os res�duos 

                                            
63 Entende-se por consulta pr�via o formul�rio que a prefeitura fornece que deve ser preenchido pelo 
respons�vel da obra, acompanhado de todos os projetos de edifica��o (quando amplia��o ou 
reforma) ou de loteamentos submetidos � aprova��o do munic�pio. 
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dom�sticos s�o jogados direto na rede fluvial. Diante da necessidade de regularizar 

D�SURSULHGDGH��R�³+DELWH-VH´�p�FRQVHJXLGR�DWUDY�s de meios pouco l�citos. 

De outro lado, para os de maior poder econ�mico, sempre existe a exce��o. 

As normas legais s�o alteradas de acordo com os interesses particulares como � 

IUHT�HQWH� DFRQWHFHU� HP� GLYHUVRV� SURMHWRV� SULYDGRV� QR� PXQLFtSLR�� &RPR� H[HPSOR�

pode-se destacar o Ribeir�o da Caetana, que foi aterrado para garantir a edifica��o 

de um grande supermercado. Tamb�m houve a modifica��o no zoneamento da Av. 

Ministro Victor Konder,  para favorecer a constru��o de um edif�cio de mais de dez 

andares, al�m de situa��es mais comuns, como � o caso da constru��o de postos 

de gasolina em dist�ncia bem inferior a oitenta metros de estabelecimentos de 

ensino, o que coloca em situa��o de riscos centenas de pessoas, para garantir o 

lucro de alguns.  

As pr�prias obras constru�das pela municipalidade n�o passam pelos canais 

competentes, j� que o poder p�blico, ao construir, n�o realiza consulta pr�via, n�o 

constr�i o n�mero de banheiros estabelecidos pela lei, e nem respeita a metragem 

dos compartimentos. Este � o caso dos conjuntos habitacionais que t�m as medidas 

dos quartos menores do que as dimens�es m�nimas exigidas. 

3RU� ~OWLPR�� FDEH� UHVVDOWDU� D� /HL� Q��� ������� GH� ��� GH�PDLR� GH� ����� R� TXDO�

estabelece normas para aprova��o de projetos de arruamento, loteamentos, 

desmembramentos e incorpora��es de terrenos. Esta lei define aspectos relativos ao 

arruamento, loteamento, desmembramento, estabelecendo a necessidade de 

aprova��o pr�via, por parte da prefeitura, bem como de todos os documentos e 

estudos para a obten��o da licen�a para a execu��o dos mesmos. Esta lei, ainda, � 

respons�vel pela defini��o do espa�o destinado �s �reas verdes e institucional. Tal 

fato pode ser constatado em seu artigo 25 o qual estabelece : 
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As �reas destinadas �s pra�as, jardins, parques, bosques, edif�cios p�blicos, 
ser�o determinadas pelo �rg�o competente por ocasi�o do pedido de 
Diretrizes B�sicas, obedecida � legisla��o existente e �s exig�ncias do 
planejamento e ser� de 15%  (quinze por cento) da �rea total do terreno 
deduzida a �rea utilizada para vias p�blicas e as necess�rias � obra de 
saneamento, sendo que 5% (cinco por cento) ser� vinculado para 
preserva��o das �reas verdes e 10% (dez por cento) para �reas 
institucionais. �/HL�Q���������DUWLJR���� 
 

O tema objeto deste estudo est� diretamente relacionado a este artigo, pois 

define a parte destinada �s �reas verdes e seu uso que, neste caso � 

exclusivamente para preserva��o, n�o sendo permitido utiliza-lo nem para pra�as. 

(VWH�PHVPR�DUWLJR��HP�VHX�SDUiJUDIR�����DFUHVFHQWD� 

Mediante Lei, a Prefeitura poder� dispor das �reas adquiridas nos termos 
deste artigo exclusivamente para fins de utilidade p�blica, podendo permut�-
las por outras, com finalidade de construir pra�as, parques, jardins e edif�cios 
p�blicos ou para adapta��o do sistema vi�rio. �/HL� Q������� DUWLJR� ����
SDUiJUDIR���� 
 

Desta forma, ao mesmo tempo em que o munic�pio tem, atrav�s do artigo 25 

GD�/HL�Q���������XP�LQVWUXPHQWR�TXH�JDUDQWH�QD�DSURYDomR�GR�ORWHDPHQWR��SDUWH�GD�

�rea para preserva��o ambiental, assegurando a exist�ncia de ilhas verdes na 

cidade e garantindo, ainda, que na regi�o de entorno do loteamento tenham 

equipamentos sociais necess�rios � melhor qualidade de vida dos seus habitantes; 

R�SDUiJUDIR����GHVWH�PHVPR�DUWLJR�estabelece, que a qualquer momento o munic�pio 

poder� dar outro destino, bastando para tanto remeter um projeto de lei para a 

C�mara de Vereadores. Todas as entidades que funcionam h� mais de dois anos no 

munic�pio podem solicitar o seu reconhecimento como de utilidade p�blica, desde 

que explicite em seu estatuto que o servi�o prestado � de interesse p�blico. 

Assim, o que deveria ser efetivamente p�blico, muda de fun��o, atendendo 

a interesses que, muitas vezes, n�o s�o representativos da coletividade. Diante de 

tal realidade, parcelas significativas da popula��o n�o t�m como satisfazer suas 

necessidades de lazer, cultura, educa��o, sa�de pela compra no mercado, ficando, 
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destitu�das de seus direitos, entre os quais est� a garantia de viver em uma cidade 

saud�vel. 

 

3.4 O Estatuto da Cidade e o Munic�pio de Itaja� 
 

O Estatuto da Cidade, quando de sua aprova��o em 2001, estabeleceu um 

prazo de cinco anos para que os munic�pios se adaptassem � nova legisla��o. O 

SRGHU�ORFDO��D�ILP�GH�VH�HQTXDGUDU�QR�QRYR�PRGHOR�SUHFRQL]DGR�SHOD�/HL�Q�����������

nomeou funcion�rios de diversas �reas, para analisarem a lei e propor as mudan�as 

necess�rias. O grupo�GH�WUDEDOKR��IRUPDGR�SHOD�3RUWDULD�Q��1095/03 � constitu�do por 

funcion�rios p�blicos de carreira e cargos comissionados, e dentre este grupo 

estava a pesquisadora que colaborava com a tem�tica habitacional. Para facilitar, os 

trabalhos foram divididos por �reas (zoneamento, expans�o urbana, habita��o, meio 

ambiente, c�digo de obras, comunidade64) 

Alguns estudos sobre os temas propostos, foram apresentados, mas pouco 

se avan�ou, pois neste pequeno grupo j� existiam diferentes vis�es acerca do 

encaminhamento dos trabalhos. Havia um subgrupo que considerava a soma do 

c�digo de obras e postura, parcelamento e uso do solo, constitu�a o pr�prio plano 

diretor do munic�pio, sendo assim, seriam apenas necess�rias algumas altera��es 

nas leis j� existentes, pois, caso contr�rio, o representante maior do munic�pio 

SHUGHULD�R�³GLUHLWR�GH�JRYHUQDU´�D�FLGDGH��2XWUR�VXEJUXSR�GHIHQGLD�XP�HVWXGR�PXLWR�

mais abrangente, que exigiria a realiza��o de v�rias reuni�es nos bairros, bem como 

com v�rios segmentos da sociedade. Para tanto, primeiramente, promover-se-ia a 

capacita��o da comunidade, para que a mesma entendesse o processo e, desta 

                                            
64 O grupo comunidade tinha como fun��o ouvir os diversos segmentos da sociedade, por�m as 
pesquisas realizadas foram endere�adas apenas para o setor econ�mico da cidade. 
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forma, contribu�sse e participasse efetivamente. Tentando convencer o grupo, foi 

apresentado o projeto do Gerenciamento Costeiro e promovido um debate, 

coordenado por um professor ge�grafo, o qual destacou o fato de que o plano diretor 

representa muito mais do que o cumprimento das normas urban�sticas, j� que ele 

deve expressar uma s�ntese da cidade que os moradores desejam, suas 

possibilidades de desenvolvimento sustent�vel e perspectiva de crescimento. Em 

v�rios momentos ocorreu um embate entre os componentes do grupo, que 

obtiveram, na pessoa do Sr. Eni Jos� Voltoline65, um mediador que, apesar de ter 

maior afinidade ideol�gica com o primeiro subgrupo, compreendeu que as id�ias 

defendidas no interior do mesmo n�o expressavam os pressupostos no Estatuto da 

Cidade, tentando convencer o prefeito a elaborar um verdadeiro plano diretor para o 

munic�pio de Itaja�.  

Neste �nterim, ocorreram elei��es, o candidato da oposi��o foi o vencedor 

na chapa majorit�ria, e o grupo resolveu fazer um documento que expressou os 

estudos at� ent�o realizados, para entreg�-lo � nova administra��o. Faz 

aproximadamente sete meses que a nova administra��o assumiu, e alguns passos 

foram dados. O munic�pio realizou a Confer�ncia da Cidade66, da qual surgiram 

subgrupos: sistema vi�rio, plano diretor, habita��o e meio ambiente, sendo que cada 

um deles, por sua vez, organizou confer�ncias tem�ticas. 

O processo est� em curso, raz�o pela qual ainda � prematuro emitir 

qualquer parecer sobre o mesmo. Percebe-se, contudo, mais interesse do poder 

p�blico na participa��o da sociedade nas discuss�es relativas � cidade. Foi 

                                            
65 O engenheiro agr�nomo Eni Jos� Voltoline foi deputado federal, na legisla��o 1999 a 2002, e, ap�s 
ter concorrido a vice-governador pelo Partido Progressista e n�o sair vitorioso do pleito, foi convidado 
a ocupar a pasta do Gabinete de Planejamento pelo per�odo de 2003 a 2004, na Administra��o Jandir 
Belinne 
66 Realizada em 27 de maio de 2005, nas depend�ncias da Funda��o de Turismo (FITUR), esta 
iniciativa cumpre o cronograma estabelecido pelo Minist�rio das Cidades, e tem uma pauta 
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contratado um profissional para elabora��o do plano diretor, o Prof. Doutor Marcus 

Polette67, auxiliado por outros profissionais de arquitetura, geografia e engenharia. 

Espera-se que estas pessoas elaborem um documento no qual todos os grupos 

sociais sejam ouvidos, e que eles consigam traduzir, em leis, as necessidades da 

comunidade. Para tanto, � de fundamental import�ncia estimular a participa��o da 

sociedade civil de forma organizada. S� assim estar�o sendo cumpridos os grandes 

desafios relativos � quest�o urbana brasileira, que requer a defini��o e implanta��o 

de pol�ticas de desenvolvimento urbano, capazes de contribuir na solu��o dos 

enormes problemas com os quais se deparam os moradores dos centros urbanos 

brasileiros.  

                                                                                                                                        
determinada: Participa��o e Controle Social; Quest�o Federativa; Pol�tica Urbana e Regional e 
Regi�es metropolitanas e Financiamento do Desenvolvimento Urbano. 
67 O professor Marcus Polette � professor da UNIVALI. Tem forma��o em geografia e j� realizou 
v�rios estudos sobre a regi�o litor�nea.  
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CONSIDERAd®(6�),1$,6 

 

A Cidade de Itaja� teve o rio como a determina��o mais importante no 

processo de ocupa��o deste espa�o localizado na por��o centro-norte do litoral 

catarinense. As principais atividades econ�micas sempre foram relacionadas a este 

condicionante geogr�fico. Inicialmente como meio de sobreviv�ncia, e ap�s 

utilizando-se do mesmo de duas formas: pescando o bagre que servia de alimento, e 

como �leo para a ilumina��o. Mais tarde (s�culo XIX), o porto de Itaja�, foi a porta de 

entrada para os imigrantes europeus que colonizaram e deram in�cio � 

industrializa��o do vale de Itaja�. Por outro lado, foi tamb�m atrav�s do porto de 

Itaja� que a madeira oriunda do planalto catarinense foi embarcada para diversos 

locais do pa�s e tamb�m para o exterior. Com o decl�nio da atividade madeireira, a 

cidade buscou diversificar suas atividades criando distritos industriais, mas foi mais 

uma vez no rio que a cidade encontrou uma nova atividade econ�mica, j� que nas 

d�cadas de 70 e 80, atrav�s de incentivos federais, Itaja� consolidou-se como um 

dos maiores portos pesqueiros. 

Com o neoliberalismo se consolidando no pa�s, especialmente a partir dos 

anos 90 do s�culo passado, o Porto de Itaja� novamente tem seu destaque, 

destacando-se o movimento que tentou transformar o porto de p�blico em privado, e 

depois com a municipaliza��o do mesmo. Atualmente o Porto de Itaja� � respons�vel 

por um volume expressivo dos impostos que o munic�pio arrecada, mas tamb�m 

pelo caos urbano que tumultua a vida da cidade nos dias atuais. 

Itaja� cresceu muito nestas �ltimas d�cadas, fazendo com que espa�os 

antes ocupados pela agricultura e pecu�ria, dessem lugar � v�rios loteamentos. Em 
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fun��o da omiss�o e descaso do poder p�blico, a presen�a dos agentes imobili�rios 

se fez mais forte, loteando �reas consideradas fr�geis do ponto de vista ambiental.  

Na aus�ncia de um Estado forte, constroem-se pol�ticas p�blicas de car�ter 

compensat�rio, que n�o promovem a distribui��o da riqueza apenas garantindo a 

reprodu��o da m�o de obra. 

Assim sendo, o poder federal, estadual e local t�m no Munic�pio de Itaja�, no 

que se refere � ocupa��o do espa�o, sua comprovada inefici�ncia. Formulou leis 

que dificultam a participa��o do cidad�o comum. O poder municipal,ao mesmo 

tempo em que n�o cumpre as leis existentes, ainda utiliza as �reas p�blicas para 

atender interesses, muitas vezes, privados, os quais n�o expressam a vontade da 

coletividade. O Bairro Cidade Nova permite identificar como a ocupa��o do espa�o 

urbano tem se tornado arena privilegiada da luta s�cio-econ�mica vigente na 

sociedade de classes. Um aspecto ilustrativo desta realidade pode ser encontrado 

na sistem�tica especula��o imobili�ria, que favorece alguns setores econ�micos e 

tamb�m interesses politiqueiros, uma vez que doa��o de �reas para fam�lias 

carentes, estabelece um n�vel de depend�ncia ou de paternalismo, que n�o colabora 

para a transforma��o social. 

Poss�veis solu��es poderiam ser constru�das a partir da elabora��o de 

pol�ticas publicas, atrav�s das quais os munic�pios, os estados e o governo federal 

poderiam estabelecer uma agenda de governo que definisse claramente as 

responsabilidades de cada setor da sociedade, aprimorando mecanismos que 

levassem � concretiza��o das metas previstas. Para isto, poder-se-ia recorrer a um 

aprofundamento das estrat�gias participativas, que hoje est�o em voga.  

Pelo antes exposto pensamos ser indispens�vel inverter a l�gica s�cio-

pol�tica vigente, visando ao almejado aumento do n�mero de empregos com sal�rios 
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capazes de permitir a satisfa��o das necessidades materiais da maioria da 

popula��o, possibilitando a redu��o das desigualdades sociais. 

Na breve abordagem apresentada percebemos as dificuldades em tornar o 

corpo jur�dico vigente numa ferramenta eficaz na promo��o da justi�a social. No que 

diz respeito � legisla��o que define a ocupa��o do espa�o e as prescri��es 

habitacionais, a realidade n�o � diferente. As in�meras leis que os habitantes 

urbanos devem obedecer, devido ao seu elevado custo financeiro, impedem que as 

classes sociais de baixa renda possam cumpri-las. Este fato est� essencialmente 

vinculado ao fator econ�mico visto que o cumprimento da lei gera gastos. Este fato 

acaba o que favorecendo a prolifera��o de constru��es nas �reas perif�ricas que 

n�o atendem ao padr�o m�nimo de seguran�a. As casas constru�das por pessoas de 

baixo poder aquisitivo s�o, em geral, feitas em etapas, sem acompanhamento 

WpFQLFR�� )UHT�HQWHPHQWH, a inexist�ncia de infra-estrutura urbana faz com que os 

res�duos dom�sticos sejam jogados direto na rede fluvial. Finalmente, a coroa��o 

dessa realidade se complementa no momento da regulariza��o da propriedade, 

quando a habilita��o formal da moradia � obtida atrav�s de meios pouco l�citos. 

Diante deste quadro ca�tico estas �reas da cidade n�o existem para o poder local, 

com exce��o dos per�odos de campanha pol�tica.  

A realidade sucintamente esbo�ada neste trabalho de pesquisa faz pensar 

que boa parte da realidade correspondente � ocupa��o dos espa�os urbanos 

perif�ricos representa mais um exemplo de descaso do poder municipal, uma vez 

que a pr�pria configura��o urbana revela uma segrega��o espacial que nada mais � 

do que um reflexo da pr�pria desigualdade social. As crescentes exig�ncias legais a 

serem cumpridas para construir uma moradia, excedem as possibilidades financeiras 

de grande parte da popula��o. 
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 Foi isto que se pode verificar atrav�s da presente pesquisa que, ao analisar o 

Bairro Cidade Nova situado na periferia oeste de Itaja�, permite concluir que al�m 

das dificuldades s�cio-econ�micas de seus moradores, o pr�prio poder p�blico, ao 

descumprir o que � inicialmente planejado ao serem implantados os novos 

loteamentos, contribui para o agravamento do quadro encontrado nas periferias 

urbanas. 
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