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CONSIDERACOES SOBRE A FORMACAO DO 

ESPAP URBANO SETECENTISTA NAS MINAS 

Livia Romanelli d Assumpcao 
Arquiteta e Urbanista da Fundacfio Nacional Pr6-Mem6ria — SPHAN 

RESUMO 

0 artigo refere-sea formagao dos primeiros n6cleos urbanos 
setecentistas na Capitania das Minas Gerais. Discorre sobre suas 
caracterfsticas basicas comuns, abordando a maneira como que as 
causas economicas, polfticas e sociais influiram na criagao e de-
senvolvimento dos espagos urbanos tfpicos da apoca. 

ABSTRACT 

This article deals with the formation of the first urban centers in 
eighteenth-century Minas Gerais. The towns basic common cha-
racteristics are focused upon in an attempt to show how economic, 
political and social factors influenced the creaton an development of 
urban spaces typical of the period. 

INTRODUCAO 

As consideragOes a seguir descritas foram feitas tomando-se 
por base anos de experiencia como arquiteta da SPHAN/pr6Mem6-
ria dentro dos antigos n6cleos urbanos de Minas Gerais, sujeitos 
protegao do Decreto Lei n 9  25, de 30/11/1937. 

Na analise desses espagos enfatizamos o use de dados empf-
ricos que foram cristalizados a partir do labor continuo na area da 
preservagao. 

E conveniente estabelecer preliminarmente algumas compara-
goes importantes para definir no tempo e no espago o objeto trata-
do. 0 quadro a seguir ilustra os aspectos basicos considerados 
sob o ponto de vista hist6rico e que constituem nossos referen-
ciais. 
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34."Pods-se alegar que o co-
'Moroi° surgiu para slender a ml-
neradores mas ele 6 que explica 
a concentracao populaclonal. Ao 
lado do comOrclo, a igreja: as 
fungOes religlosas, com missas, 
batizados, casamentos, ex& 
quias, festas, atrafam os povos. 
Alguma capela 6 sempre rale-
nancla na orlgem das °Wades". 
IGLESIAS, Francisco. Op. cit. P. 
12. 

OCUPACAO L ITORANEA 
sec. XVI — XVII 

OCUPACAO DA CAPITANIA 
DAS MINAS — sec. XVIII 

• lnicialmente 	fortes e 	feitorias 
corn fmalidade comercial e mi- 
litar (polftica mercantilista) 	1 

Descoberta oficial do ouro em 1693 
e infcio do povoamento coin forma-
clo de arratais (alteragio na maneira 
de exploragio da colania) 

• Montagem da "plantation" acu- , 
careira. Predomfmo do espaco 
rural sobre o urbano 

Predomfnio do espaco urbano sobre 
o rural: processo rapido de forma-
glio urbana. RI em 1711 tres vilas 
sio erigi_das (Vila Rica, Vila do 
Carmo,Nila Real do Sabarabusd) e 
em 1720 mais guatro (Vila do Prin- 
cipe, Vila de Sao Joao del Rei, Vila 
de N._Sra. da Piedade de Pitanguf, 

Nova ova da Rainha). 
i 

• As cidades Sdo p6los administra- 
tivos, mercantfs e ainda cede on- 
de se localizam as ordens reli- 
giosas. 

As cidades Tassam a concentrar di- 1 
versas fungoes e ser o foco das de-
cisties. Necessidade de major con-
trole pela metrdpole, o que resulta 
na mudanca da capital da colonia de 
Salvador para o Rio de Janeiro em 
1763. 

• Sociedade estratificada Sociedade heterogenea, apresentan-
do variadas camaZas intermedifirias 
entre senhores e escravos. 1  

o Presenga 	de 	ordens 	religiosas 
conventuais (Franciscanos, Be- 
neditinos, Carmelitas). 

Presenca de Irmandades leigas e 
Ordens Terceiras. 

• Certo planejamento urbano na 
implants ao das principais cida- 
des litorarleas como S. Luiz, Sal-
vador, Rio, mas sem seguir exa-
tamente o estipuladp pelo con- 
junto de "Leis das indias'

, 
 2  ri-

gidamente usado na America Es-
panhola. 

Ocupagfio urbana espontanea, corn 
excegao para Mariana. 

A seguir passamos a tratar especificamente da Capitania das 
Minas, abordando suas proprias leis de forma*, do espago urba-
no e os aspectos que mais marcaram e contribuiram para essa de-
finigao. 

CONDICIONANTES BASICAS DA OCUPA9A0 DO ESPACO 

a) Aspectos Economicos 

Junto aos cursos d'agua, onde as catas se rdvelaram mais 
promissoras, instalaram-se os primeiros aglomerados humanos de 
carater temporario a princfpio, que foram se alterando a medida em 
que o ouro se revelava mais abundante. Para esses locals acorre-
ram comerciantes desejosos de fazerem bons neg6cios. Naquele 
territorio, onde s6 se tratava de garimpar, tudo o que fosse neces-
sario a vida, deveria ser comprado. Comprava-se de tudo: generos, 
escravos, armas, utensflios domesticos, etc. 

Preferencialmente o comercio se estabelecia ao longo dos 
caminhos de ligagao entre as catas, nos seus cruzamentos ou 
pontos onde era mais promissor o assentamento humano, como as 
paradas de tropas, de -ambulantes, locals de travessia de cursos 
d'agua ou mesmo postos de cobranga de impostos. 

Junto corn o -comercio tambern se erguia uma primeira capela 
que, a princfpio, preenchia as necessidades da devogao espirituai 
passando, em seguida, a preencher a vida social dos moradores 
locals. 3  

1, "Numa economia mineratO-
da, enfim, h6 major circulacao 
de riqueza: a rends gerada 
distribuida polo corpo social, o 
que acontece pouco ou n8o 
acontece na zona agricola, em 
que s6 o senhor e o exportador 
detern os lucros, pouco restando 
para a socledade no seu todo. A 
area mineira conheceu mais 
igualdade, fol mals democratica 
(empregue-se a palavra, ainda 
que corn reserva)". IGLESIAS, 
Francisco. Tros Soculos de Mi-
nas. Belo Horizonte, Biblioteca 
Pablica Estadual Luiz de Bessa, 
1985, p. 12. 

2. Eram ordenacOes do Con-
seiho das Indias,, datadas de 
1573, qua definiam formulas ur-
banfsticas que seriam seguldas 
na planIficacao e construcao de 
cidades. Parece que a Espanha 
ja adotava muitas dessas farmu-
las antes mesmo que fossem de-
finidas como "Lei das fridias" 

131 



Do exposto conclui-se quao importantes eram os caminhos, 
usados como ponto de fixacao do comercio e dos habitantes, cujas 
casas aglomeravam-se em torno das vendas ou capelas. Surgiram 
assim as primeiras formas urbanas minerals: longitudinais, onde os 
caminhos ligando os arraiais se transformavam em ruas e estes 
por sua vez, tambem ligando-se, transformavam em vitas e cida-
des. Situavam-se geralmente a meia encosta nos terrenos aciden-
tados das Minas, protegido dos ventos mais fortes que costumam 
soprar nas cumeadas de serras e a cavaleiro dos cursos d'agua, 
locais mais baixos, sujeitos a pestes e inundagOes. 

No entanto, se ao longo do tempo o local nao se revelava pro-
pfcio, mudava-se facilmente a vila para o outro lado do rio ou para 
terreno proximo, 4  procedimento este responsavel, tambem, pela 
facilidade com que foram demolidas e substitufdas antigas edifica-
goes. 

Na abertura dos caminhos estao presentes alguns condicio-
nantes basicos como, por exemplo, o seguimento,,se possfvel, de 
uma mesma curva de nivel, o desvio de obstaculos, o acompa-
nhamento de cursos d'agua ou mesmo de cumeadas de serras, 
objetivando melhor orientacao e economia. 

Tendo em vista a preferencia que o comercio tern em se ins-
talar sempre em locals mais pianos, eram esses trechos de cami-
nho que mais se desenvolviam, tornando-se em geral a via principal 
(ou a mais procurada) do arraial ou vila. 5  

Corn o desenvolvimento do lugar, aparecem as vias paralelas 
ao caminho principal, bifurcag6es e, consequentemente, ligagOes 
entre estes arruamentos primitivos. Assim, espontaneamente, sur-
giram todas as principals cidades do ciclo do ouro. Urn pouco di-
verso foi Mariana, que originalmente tambem fora espontanea como 
as outras formagOes urbanas da epoca. 0 antigo arraial se locali-
zava as margens do ribeirao do Carmo e galgava o morro de Sao 
Gongalo (antiga safda para Vila Rica). No entanto, em 1745 a Vila 
do Ribeirao do Carmo foi transformada em cidade, implantada am' 
local de topografia mais adequada, ao lado da area que ja estava 
sendo ocupada em razao da criacao do primeiro bispado nas Mi-
nas. Para isso recebeu urn tracado urbano regular, disposto em 
trama ortogonal, provavelmente feito por Alpoim (o mesmo que fez 
o Palacio dos Governadores). 6  

E conveniente observar que, na implantacao do casario e do 
tracado de arruamentos, os cursos d'agua eram em geral deixados 
nos fundos dos lotes, em posicao secundaria, sendo usados como 
divisa natural de terrenos. Este posicionamento esta presente nas 
antigas formacoes urbanas de Minas, a saber, Vila Rica (Ouro 
Preto), Mariana, Sao Jose del Rei (Tiradentes), Vila do Principe 
(Serro), Arraial do Tejuco (Diamantina), etc. No entanto, quando a 
cidade manteve uma vida econamicamente ativa, mesmo corn a 
queda da producao das minas de ouro, o curso d'agua passou a ter 
posicao de destaque no cenario urbano, fato ocorrido corn Sao 
Joao del Rei 7  que, no sec. XIX, sofreu as influencias do Academi-
cismo Frances e todos os seus modismos, introduzido no Brasil 
corn a vinda da Carte de D. Joao VI e da Missao Francesa de Joa-
quim Lebreton. 0 c6rrego do Lenheiro, em Sao „Joao, passou a ter 
outro tipo de implantacao urbana, em posicao de destaque, corn as 
fachadas. principals das casas voltadas para si. Muitas delas foram 
vestidas 'corn roupagem neo-classica. As mais novas eram de fei- 

4. Sao Joao del Rei e Mariana 
sae exemplos. Sergio Buarque 
de Holanda menciona que: "A 
rotina e nao a razao abstrata foi 
o princfplo que norteou os portu-
gueses, fiesta como em tantas 
outras express6es de sua ativi-
dade colonizadora. Preferiam 
agir por experitinclas sucessivas, 
nem sempre coordenadas umas 
es outras, a tracer de antemao 
urn piano para segui-lo ate o flm. 
Raros os estabeiecimento funda-
dos por eles no Brasil que nao 
tenham mudadol uma, dues ou 
macs vezes de solo, e a presenga 
da classica vila velha ao lado de 
certos centros urbanos de origem 
colonial 6 persistente testemu-
nho dessa atitude tateante e 
perdularia". HOLANDA, Sergio 
Buarque de. Adzes do Brasil. 
Rio de Janeiro. Jose 01(mplo 
Editora, 1956. p. 151. 

5. Rua Direita em Mariana, rua 
Get011o Vargas em Tfradentes, 
rua Nagib Bahamed em Serro, 
rua Sao Jose em Ouro Preto. 

6. VASCONCELLOS, Salomao 
de. Breviario Historic° e Turlsti-
co da Cidade de Mariana. Bi-
blioteca de Cultura Mineira, Belo 
Horizonte, 1947. p. 55. 

7. Era centro irradiador de 
produtos agro-pastorfs e foi onde 
se instalaram as primeiras  in-
destrias de tecidos em Mines. 
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gao ecletica, corn jardins frontais e afastadas do alinhamento, se-
gundo a nova corrente dominante. Algumas construgoes de origem 
setecentista, como o atual Museu de Sao Joao del Rei, ainda man-
tern sua fachada de fundos voltada para o c6rrego. 

A mesma razao econ6mica concorre portanto para a forma-
goes urbanas de caracterfsticas muito similares, praticamente co-
muns em todos os n0cleos de mineragao da Capitania. 

8. IGLESIAS. Francisco. Op. 
cit., p. 13. 

9. VASCONCELLOS. Satom8o 
de. Op. cit. 

b) Aspectos Politicos 

A preocupagao corn a manutengao do poderio da metropole e 
a inseguranga quanto a essa capacidade estao claras nas ordena-
goes portuguesas, dificilmente implantadas nas Minas. Dizia o 
Conde de Assumar, governador da Capitania; '"0 clima de rebeliao 
6 como que o oxigenio que se respira nestas Minas". 8  

Talvez por isso mesmo a politica da metropole tenha se mos-
trado tao rigorosa corn o Distrito Diamantino, Area demarcada den-
tro da Capitania, sujeita ao controle direto de Portugal. 0 antigo ar-
raial do Tejuco, que deu origem a Diamantina, foi formado pela 
uniao de quatro primitivos arraiais (Arraial de Baixo, Arraial de Ci-
ma, do Rio Grande e dos Forros — este ultimo posterior aos tits 
primeiros). A formagao urbana resultante apresentava implantagao 
de contorno em forma proxima ao quadrado. Em seu axle() desen-
volveu-se uma malha corn reticulado semelhante ao recomendado 
pelo conjunto de "Lei das indias". Esta formagao pode ter sido o re-
sultado do extremo rigor da Coroa, onde a abertura de was certa-
mente teve limitagoes. 0 reticulado central seria a area mais facil-
mente vigiada do que as formagoes urbanas longitudinais comuns 
as vilas mineiras da mesma epoca. S6 mais tarde, na segunda 
metade do sec. XIX, 6 que Diamantina "espalhou-se" pelos terre-
nos vizinhos. 

De diffcil controle eram outras povoagOes mineiras, principal-
mente Vila Rica que, tendo se desenvolvido bastante, provocou a 
mudanga da residencia oficial do governador, provavelmente no fi-
nal da decada de 40. 0 chamado Palacio de Assumar de Mariana 
passou, em 1748, a abrigar o primeiro bispo e o governador passou 
a residir em Vila Rica, cujas obras do Palacio foram iniciadas em 
1741. 9  Os governadores deveriam impor-se como autoridade ma-
xima, cercando-se de toda seguranga, tendo em vista a dificulda-
de da obediencia as posturas e ordens vindas de Portugal. Por isso 

sintornatico que o Palacio construfdo para residencia dos mes- . 
mos na Vila Rica seja a anica edificagao em Minas a obedecer as 
caracterfsticas de uma fortaleza militar, nos moldes daquelas exis-
tentes no litoral. Tambern a sua localizagao a notavel: no alto do 
morro de Santa Quiteria, que divide os dois principals arraiais ja 
formados; o de Ant6nio Dias e o do Ouro Preto. A frente do Palacio 
situavam-se a Casa da Camara e Cadeia e uma praga de onde 
partiam arruamentos para os principals pontos da Vila, encontran-
do-se corn os caminhos de entrada e safda da mesma. Portanto, 
local irradiador de poder, do qual nao participava nenhuma edifica-
gao religiosa. 

A ocupagao do morro de Santa Quiteria foi posterior a forma-
gao urbana longitudinal de carater espontaneo. Pode-se receber, 
em torno da praga principal (Tiradentes), o tragado de arruamentos 
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pr6ximo ao xadrez, denotando jA a preocupageo corn a ordenageo 
espacial da vila. Provavelmente, esse tragado foi feito corn o objeti-
vo de melhor controlar o sftio urbano, visto a ocupageo desta area 
corresponder ao perfodo mais repressivo da dominageo portuguesa 
nas Minas, segunda metade do sec. XVIII. E necessario mencionar 
ainda o chamado "Conjunto Alpoim", grupo de sobrados colados 
uns aos outros, erigidos provavelmente pelo mesmo construtor do 
Palacio e na mesma epoca, situados a direita deste; na mesma 
praga. SAo as Onicas edificagees deste period° que apresentam 
urn pavimento intermediario (como urn "mezzanino"), de altura va-
riada em cada uma, ern fungeo da declividade do terreno, de forma 
a resultar o mesmo alinhamento de beiral para todas. Este clara of a 
preocupageo corn a organizageo da composigao de volumes no 
entorno do Palacio, alem de garantir uma complementageo de cena 
urbana a altura da importancia do mesmo, visto ter sido ainda o lote 
de terreno a esquerda deste, defronte ao "Conjunto Alpoim", desti-
nado a edificagao peblica. 10  

A praga tern urn carater essencialmente politico, apresentando 
urn desenho em planta pr6ximo a uma retangulo ligeiramente curvo 
(talvez para adaptageo a topografia) corn uma certa abertura de 
Angulo nas laterals, definindo o espago quase comol um anfiteatro, 
cujo principal personagem e o Palacio. A Casa de Camara e Ca-
deia s6 foi construfda no final do seculo, je sofrendo as influencias 
neoclessicas. Corn a moda dos jardins no sec. XIX a praga chegou 

receber canteiros e ervores, que foram mais tarde retirados pelo 
Patrim6nio Historic°. Dave ser lembrado que anteriormente o local 
que funcionava como centro aglutinador das atividades urbanas era 
o Largo de Sao Francisco, pouco abaixo da praga. 

A preOCupack corn a convenientearrecadagao de impostos e 
conseq0ente efetivageo da autoridade lusa foi o que provocou, 
desde o infcio da povoagao do territerio, a necessidade da sua or-
ganizageo polftica, corn a diviseo em Comarcas e a criageo de Vi-
las. 11  Nestas, as Camaras Municipais tiveram fungees determina-
das pela Coroa Portuguesa que, evidentemente, deixava as mes-
mas toda a responsabilidade de erigir e zelar pelas obras pObicas 
necessarias. Assim, as Carnaras deviam abrir e calgar as ruas, fa-
zer a captageo de agua, construir chafarizes, pontes, e ediffcios 
peblicos, alem de serem responsaveis tambem pela manutengeo 
da ordem peblica — o que explica a construgao da Casa de Cama-
ra, em geral sobre a Cadeia, em urn Cinico ediffcio. 

A questeo da captageo de Aguas era muito importante assim 
como o escoamento das eguas servidas ou pluviais, obedecendo a 
regulamentos que ditavam ainda a necessaria protege° as encos-
tas e construgoes. 

JA neste seculo, muitas destas protegees e canalizagOes de 
escoamentos foram alteradas pelas administragOes municipais 
(desatentas as suas finalidades), causando transtornos e desaba-
mentos em Areas urbanas, na epoca das chuvas. 

Os teihados deveriam jogar as Aguas para a frente e para os 
fundos (duas Aguas), nunca para os vizinhos. As construgOes em 
esquina poderiam ter teihados em mais de duas Aguas. JA as 
construgoes mais nobres, que ocupavam terrenos maiores, costu-
mavam ser cobertas em telhados de quatro Aguas. 12  

As vezes, por questa° de seguranga ou simplesmente neces-
sidade de passagem, eranvfeitos entre o casario, becos de ligagao 

10. Ate onde foi possfvel verifl-
car, 0 terreno destineva-se a 
edIfIcageo de careter pebnco, 
portanto, corn aiguma imponen-
cla. No sec. XIX all existia o Fe-
rum (atualmente funclona no lo-
cal o restaurante e direterlo es-
tudantil). 

11. Comarca de Vila Rica, de 
Sabani, do Serro Frio e do Rio 
das Modes, cujas cabecas ou 
sedes admInIstrativas foram, 
respectivamente, Ouro Preto, 
Sabara, Serro e Sao Joao del 
Rel. 

12. Situagao singular exlste no 
Serro, onde orlginalmente foram 
construldos multos casettes (es-
truturados em madeira), cobertos 
corn teihados de quatro Aguas e 
separados por distencias mfni-
mas. Provavelmente por ter sido 
sede de Comarca e local de tra-
dlcOes intelectuals, abrigava la-
minas soclalmente importantes, 
gerando urn flamer° ate excessi-
vo de casartes, considerando a 
cilmenseo da cidade. 
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entre arruamentos. Para esses becos nunca poderiam ser abertas 
fachadas — no maxim° portees de servico. Muitas dessas passa-
gens ainda permanecem, em geral, transformadas em vielas, como 
no caso de Tiradentes, onde estas ainda existem corn caracterfsti-
cas bem originals. 

Evidentemente, alem das regulamentacbes das obras p6blicas 
existiam posturas municipais para construcoes de carater particu-
lar. Eitas definiam, entre outras coisas, que as testadas dos lotes 
de terreno, em geral corn cerca de 10m de frente, tivessem suas 
construcees alinhadas corn a via p0blica. 

NA° havia jardins, s6 quintais, bastante longos devido a pro-
fundidade deixada para os lotes (muitas vezes ate o corrego situa-
do nos fundos). Os jardins frontais s6 apareceram no sec. XIX, al-
terando assim a disposigao das casas e conseqUentemente a fei-
cao dos espacos urbanos. 

A fachada principal recebia urn tratamento mais nobre e as ve-
zes requintando. Os vaos e os panos de parede distribuiam-se de 
maneira equitibrada. 

Desta forma, as posturas e regulamentacoes das Carnaras 
adaptadas a cada regiao, foram grandes responsaveis pela feicao 
tfpica do casario das antigas cidades das Minas. 

13. Safram tantos de Sao Paulo, 
do Nordeste e do Relno que pro-
vocaram neste o edltamento de 
leis prolbindo a emigragao pars 
o Brasil, sob o risco de despo-
voar Portugal. 

14. Joao Rodrigues de Macedo, 
apesar de comprometldo corn o 
movimento da Inconfidancia MI-
maim, ficou Ilvre dos seus tribu-
nals. Teve no entanto, que abrl-
gar em seu casarao, em 1792, a 
sede da admInistragao e conte-
bIlIdade de Capltanla (def o no-
me da case), em virtude de seus 
dabltos pare corn a Coroa (para 
isso construlu-se acrescimo na 
mesma). 

15. Adobe 6 o tljolo de barro cru 
misturado corn palha a excre-
ment° de tiol. Pau-a-plque 6 a 
parade armada corn paus Tinos 
amarrados corn flbras vegetals e 
vedada corn barro. 

c) Aspectos Socials e Religiosos 

Apesar do careter provisOrio das primeiras povoacbes das Mi-
nas, houve a introduck das marcas de origem de seus colonizado-
res. A migracao em massa de portugueses para as Minas, trans-
portou para a Capitania seus usos, costumes e formas construti-
vas. 13  Aqui estes se amoldaram ao meio e as circunstancias 
criando linguagem pr6pria. Em virtude de ser ainda urn territOrio em 
processo de desbravamento, era terra de ninguem; razao de toda 
sorte de desmandos e abusos. Entre governantes e governados 
estabeleciam-se cumplicidades; o Rei estava longe e a terra era 
propfcia a formacao de poderes paralelos, como o de Rodrigues de 
Macedo, rico arrematante de arrecadacoes tributarias, que cons- 
truiu uma das maiores e mais importantes edificacoes civis parti-
culares das Minas, a "Casa dos Contos", em Vila Rica. 14  Esta ca-
sa foi toda feita em pedra, lem execucao primorosa, Mc) faltando no 
seu interior pinturas artfstIcas. 

NA° era comum as casas particulares usarem pedra a ado ser 
nas fundagoes e baldrames. Nos locais onde os recursos eram 
mais abundantes (Vila Rica, Mariana) as igrejas e edificacoes p6- 
blicas eram erigidas em pedra e cal; noutros, menos ricos e corn 
carencia de material (como Diamantina e Serro, por exempto), es-
sas edificacoes eram erguidas em taipa, corn estrutura de madeira. 

Diversas solucOes construtivas foram , trazidas pelos primeiros 
povoadores. Os paulistas construfam grossas paredes de taipa a 
park -do piso do terreno. Os portugueses adotaram a solucao em 
gaiola de madeira alcada do terreno, corn vedagao em geral em 
pau-a-pique, que passou a ser muito usada por adequar-se perfei-
tamente a topografia acidentada da regiao das Minas. Tambem 
muito comum era a construcao em paredes de adobe. 15  A cobertu-
ra que a princfpio era feita em fibras vegetais, passou a ser em te-
Ihas de barro. 

135 



Em fungao da ausencia de incentivo dada ao desenvolvimento 
da indOstria nos centros mineradores, o come rcio foi bem desen-
volvido favorecendo varias formas de servigos. Estas contribufram 
para diversidade de fungaes que passaram a ter os aglomerados 
humanos, conduzindo a formas tipicamente urbanas de ocupagao 
prenunciadoras das vilas que passaram entao a concentrar, alem 
dos funcionarios, militares e comerciantes, outros tantos responsa-
veis pelas condigOes de habitabilidade e desenvolvimento do lugar, 
como por exemplo, os artifices, artesaos, mestres pedreiros e mar-
ceneiros, alfaiates, ale m de desocupados e prostitutas, dentre ou-
tros. Convem lembrar que pela pouca quantidade de mulheres no 
principio da colonizagao, houve muita miscigenagao corn escravas. 

Evidentemente a sobrevivencia dessas camadas intermedia-
rias dependia da venda de seus produtos ou servigos; por isso 
procuravam se estabelecer o mais perto possfvel do "mercado" 
existente ou em potencial. Desde o princfpio dos assentamentos 
urbanos, Os locals mais favorecidos eram os centros das vilas, lu-
gar de major concentragao urbana e, os caminhos mais transita-
dos. Estes, quando muito alongados em sua ocupagao, tendiam a 
estimular o aparecimento de trechos paralelos, a meia encosta, al-
cangados por transversais ou pela bifurcagao do caminho principal. 
Assim facilitava-se ao viajante ou morador, a procura do produto ou 
servigo que mais the conviesse em urn percurso mais limitado. 
Nessas areas mais centrais, logo foram construidas edificagoes de 
dois pavimentos. Alguns estudiosos, como por exemplo Silvio Vas-
concellos, se referem ao aparecimento de construgoes em sobra-
dos por falta de espago nas cidades, o que nao acreditamos pois 
espago havia o bastante, apenas a lei do mercado era mais forte e 
os arruamentos calgados os preferidos. 0 sobrado foi a solugao de 
arquitetura transpiantada de Portugal que veio equacionar o pro-
blema de moradia e de sustento do seu proprietario, tudo resolvido 
em urn s6 Iota de terreno. Esta solugao, muito usada pelas cama-
das intermediarias da populagao, buscava sempre situar-se nos lo-
cals anteriormente mencionados, que favoreciam o come rcio (o ter-
reo ou primeiro pavimento destinado aos fins comerciais e o andar 
superior ou segundo pavimento, a moradia). 

Os mais abastados, alem de disporem dos melhores terrenos, 
os mais centrais (portanto os mais procurados), podiam construir 
sobrados maiores e sofisticados, usando a edificagao em mais de 
urn pavimento como sfmbolo de ascensao social. Os fundos e o po-
IA° era destinados ao abrigos de animals e escravos (geralmente 
colocados nas mesmas condigOes). Os mais pobres resolviam o 
seu problema de sustento e moradia, destinando urn comodo frontal 
ao seu trabalho (ou comercio) e desenvolvendo a habitagao nos 
fundos a partir de urn corredor lateral (tambem presente nas habita-
goes mais ricas). Tudo era feito em urn s6 pavimento ao nfvel do ar-
ruamento. Essa camada intermediaria, de variadas gradagoes, foi a 
responsavel pelo aparecimento da edificagao urbana tfpica das Mi-
nas, ja bastante estudada e levantada pelos pesquisadores do as-
sunto, coma por exemplo, Sflvio Vasconcellos. 16  

Na composicao do espago urbano destacam-se as igrejas, 
pontos de referencia das vilas. Faziam parte da vida de seus mora-
dores como elemento essencial das manifestagoes de carater so-
cial, onde eram cultivados os cerimoniais de expressao barroca. 

16. VASCONCELLOS, Silvio de. 
Arquitetura Clots Estudos. 2 ed. 
Goiania, MEC SESU / PIMEG-
ARQIUCG, 1983. 
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17. Em virtude da Coroa Portu-
guesa tamer a concorrencia do 
clero no dom(nlo da terra e de 
suas riquezas, foi prolbida nas 
Was a entrada de ordens rell-
gIosas prImeiras e segundas 
(conventuals). 

18. "Daf por exemplo a coloca-
gAo de Igrejas e chafarlzes nun-
ca corn a tungAo de fechar,  deli-
nit, concluir o espago urban. 
mas sempre corn a fungao de di-
late-1o, de abrir novos eIxos 
perspectivos, de acentuar ou 
compllcar o poncentrIsmo JA 
existente na estrutura urbana, de 
reladonar cenograficamente 
seus elementos". DEL BRENNA, 
Glovanna Rosso. Medieval ou 
Barroco? Proposta de Leitura do 
Espaco Urbano RevIsta Barroco 
12 (1982): 141-45. 

19. A rue GetolIo Vargas (cha-
made antigamente rue Nova do 
Sacramento) em Ouro Preto, que 
dd contInuageo a rua SAO Jose, 
tot aberta pare servir de caminho 

famosa procissao do —Frlunfo 
Eucarlstico". 

Elas adquirem major importancia ainda quando observamos que 
era a propria populagao, sempre deixada a pr6pria sorte, que se 
reunia em iiinandades e ordens terceiras erguendo suas capelas e 
matrizes. 17  Os locals escolhidos foram geralmente plats, por se-
rem pontos privilegiados na cenografia urbana, justificando urn 
certo gosto barroco na implantagao de edificagoes importantes no 
conjunto urbano. 18  

A 'dela do "espago barroco" que existia na Europa, nao se 
constituiu nas Minas a nao ser em alguns trechos mais cuidados, 
usando no entanto, linguagem propria. Aqui aparece muitas vezes 
na forma espacial externa a exaltagao espiritual, caracterfstica do 
barroco, atraves do use da escadaria e sfmbolos que buscavam 
manifestar a ascensao a glOria e a vida eterna culminada finalmente 
pela entrada no templo. lAssim temos exemplos, como as igrejas de 
Sao Francisco de Paula e Santa Efigenia em Ouro Preto, Santo 
Anthill° em Tiradentes, Nossa Senhora do Carmo em Serro e so-
bretudo, o Santuario do Senhor Born Jesus de Matozinhos em 
Congonhas. 

Muitas vezes a implantagao do templo corn seu adro e cemite-
rio ficou dificultada quando o espago urbano ja estava definido. Era 
comum, na epoca, executar-se uma ampliagao da capela ou matriz, 
quando a irmandade alcangava uma situagao financeira melhor. Em 
face disso era importante que a irmandade possuisse terrenos no 
entorno imediato do templo. 

Interessinte notar que em Diamantina as igrejas quase se 
confundem corn seu casario urbano. Talvez seja isto tambem urn 
reflexo da pesada dominagao imposta ao antigo arraial, que nao 
pode manifestar livremente a sua expressao social, caracterfstica 
dos templos religiosos. Poderia talvez tambOm ser alegada a razao 
tecnica; do material de construgao (madeira) nao favorecer grandes 
arroubos arquitetnicos, mas que, no entanto, criou em Serro (ci-
dade vizinha) igrejas imensas. 

Por fim merece referencia o caminho das procissoes atraves 
de seus Passos, que era geralmente via importante dentro do es-
pago urbano. 19  Assim 6 que a religiosidade se manifestava como 
parte da vida cotidiana dos moradores, onde nao faltavam os orate-
dos nas casas de esquina e as cruzes nas pontes e cruzamentos 
de caminhos. 

CONCLUSAO 

Vimos que o espago urbano nas Minas setecentistas foi for-
mado a partir de condicionantes econ6micas, poifticas e sociais, 
praticamente identicas para todos os nhcleos urbanos da s epoca, o 
que explica a semelhanga existente entre os conjuntos ainda rema-
nescentes. Cabe ressaltar a formagao espontanea de seu espago 
e o carater marcadamente popular que o gerou. 

Resta ainda mencionar que a sua conservagao 6 dificultada 
por Arias raz6es: 

* o comportamento herdado dos portugueses que construiam 
e abandonavam facilmente suas povoagoes. 
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• a mudanga que houve no sec. XIX, corn novos usos e cos-
tumes, aliada a valorizagao dos modelos trazidos pelo Aca-
demicismo Frances. 

• e sobretudo a especulacao imobiliaria, corn a evolucao do 
capitalismo, que resultou na destruicao parcial ou total do 
nosso acervo, em beneffcio de modismos muitas vezes 
alheios a nossa cultura. 
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\/N  
DIAMANTLNA : AREA CENTRAL E AD7ACENCIAS 

Alguns monumentos de Diamantina: 

1 - Igreja Sao Francisco 
2 - Museu do diamante 
3 - Catedral 
4 - Igreja N. Sra. das Merces 
5 - Igreja N. Sra. do Carmo 
6 - Igreja N. Senhor do Bonfim 
7 - Igreja N. Sra. do Rosario 
8 - Igreja do Amparo 
9 - Mercado Municipal 
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