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vibrava silenciosamente, pela sua natureza t  

-orientadora informal, e vibrava efusivamente, 

pela sua natureza expansiva. 
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pracinha, minha mulher tamb

vamos plantar muita coisa... A primeira coisa que eu 

plantei foi esse p

de ip

Bernardo, era aquela seca... Ia um tambor de 

por semana, aguando... O pessoal falava; ah seu 

Chico, o senhor a gastando 

planta, a prefeitura vai vir e vai plantar tudo isso a

Mas se eles vierem plantar, tudo bem; se n

j  

 

 

otimismo. (MOORE, MITCHELL TURNBULL 

JR., 1993). 

 



 

 

 
 
 

A inser
de melhorar a qualidade de vida das cidades. O principal objetivo deste estudo de caso est
investiga mo catalisador de melhorias na sensa
ambiental e da paisagem nos bairros autoconstru
abordagem mais integrada dos espa

verdes na cidade. Os espa  privados e p  de um bairro de autoconstrutores da 
cidade de Campinas-SP (Residencial S rafias a
caracterizados morfologicamente. O trabalho defende a utiliza
processo de projeto do arquiteto em investiga
do espa uro. A partir de uma base de (desenho com 
aux
paisagem; 2. simula
simula ej -se uma imagem chamada 
de -se substratos importantes para aplica
que procuravam investigar a vis
desenvolvimento futuro do bairro. Esses desenhos, chamados de 
feitos com base no pr
lugares que s  focam a rela
moradores com os espa ) e com o espa
( ), e a sua percep
do estudo mostram que, embora os espa os existentes sejam efetivamente pouco 
aproveitados para uma boa condi
prospectivos causa identifica
muitos dos moradores  exercem um papel ativo na tentativa de melhoria das 
condi
inser
desses bairros, embora n
as categorias de espa  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: espa  



 

 

 
 
 

 
Nature
enhance cities
acceptance of greening Brazilian owner-built residential areas and of its positive effects on 
environmental comfort perception and on the landscape. The study proposed an increased 
integration of open spaces in these suburbs, with the introduction of a concept termed 
outside is seen as an alternative and more holistic form of 
working with green in urban areas. Open spaces (private and public) of a specific owner-built 
suburb (Residencial S
photographs and these were morphologically characterized. This work defends a methodology 
based on the architects -verbal language and processes in investigations where it is important 
to analyze the shape and quality of the physical space, present and future. From this data CAD 
(Computer Aided Design) base, drawings were produced and rendered by hand to create three 
scenarios: 1. images of the current situation of the area with its present built-up condition; 2. 
images of probable future developments of the area without green areas and lacking vegetation and 
3, images simulating of a future urban condition with vegetation purposely distributed, creating 
what might be called the "fully green" possibility or vision. These drawings became important 
support material for the interviews held with the local population to investigate their views on their 
community and their sense of the future development of the area. The interview method with 
images of d, used in 
participatory processes, with typical analog images of other 
focused on the relation of the population with the open spaces on their own lots, 
and with the public green areas, he inquiry was centered on the feelings of 
comfort and the urban landscape quality. The results of the study show that, even though the 
existing open spaces are little used to improve to environmental comfort conditions and add little to 
the image of a recommended urban landscape, the method caused an immediate identification of 
the inhabitants with the situations shown. Concludes that many of the owner-builders do play an 
active role in trying to improve their district conditions through inserting and taking care of green. 
And also concludes that greening is always a positive way of improving environmental and 
landscape quality in low income districts, but the results are not conclusive about its more 
efficiency when applied to both their open spaces categories: private and public.  
 
 
 
 
Key words: open spaces, self-built or owner-built housing, vegetation, urban landscape. 
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As confus sub -sub

desprezadas por seus pr

dispersas, de baixa densidade, um n

perenidade ou utilidade como n JACOBS, 2000, p. 152)1 

 

 

Nos bairros habitacionais autoconstru

verde 2  incluindo a

espa s  s

quais avan

a

cuidadoso domesticar do verde em pequenos vasos que, na avalia

tanta sujeira quanto as 

somente com o tempo come uando 

maduros, 

continua sendo a dos cimentados, dos muros, das sobrelojas e dos sobrados. Aquele bairro distante 

- cheio de lotes vazios e baldios, com suas casinhas mal-acabadas de fundo, suas ruas de terra, suas 

cabras pastando na pra - em vinte ou trinta anos se transforma em uma massa compacta de casas 

muradas e gradeadas, onde cada  

Esse cen airros, em regi

pra

freq

dizer que a arquitetura de um bairro de periferia nem 

m

alta da cidade (KOWALTOWSKI, 1998). As diferen -ambiente e paisagem residem, 

                                                           
 
 
1 o texto original  

2 Optou-se, neste trabalho, pela utiliza pa

Embora essa op (1994), pareceu mais adequado inclusive pela proximidade com 

a express terior de um lote urbano, ou uma rua, ou 

pra Lima (1994, p. 545) associam ao contr  



 

 

portanto, em itens como o tamanho dos lotes, a largura das ruas (nem sempre), o est

e, sobretudo, na presen

bairros mais ricos. Kowaltowski (1998, p. 310) tamb m observa que, naqueles bairros mais pobres, 

todo o investimento do morador vem antes em termos de espa

caso dos espa -

estrutura ( to, luz) antes de projetar cal

forma, o tratamento dos espa

Entretanto, ao longo do tempo, costumam surgir outras prioridades. Para o morador, surgem 

prioridades que t

lote cedem lugar aos 3 da casa, e a um segundo andar, a uma garagem, uma . Em 

pouco tempo, a maioria dos lotes atinge uma taxa de ocupa e quase 100% com essas 

amplia 4, restringindo a presen

bairro. Nesse aspecto, a morfologia dos bairros mais carentes se assemelha 

das e o adensamento extingue as  

espa

Entretanto, os espa

antes, de uma lista de prioridades: abertura de ruas; infra-estrutura m

guias e sarjetas; asfalto e equipamentos p  de sa

atendimento de todas as -las quase sempre significa 

o t

qualquer gleba loteada para os equipamentos e para o 

procedimento usual e realizado com base nas porcentagens m 5. Mas, 

via de regra, o sistema n

as outras -se ent

                                                           
 
 
3 Termo utilizado popularmente para amplia

principal de uma edifica

Este termo, e outros termos em it  

4 ecuos, afastamentos, taxas de 

ocupa  

5 A regulamenta

leis urban  abrang

parcelamento do solo. Ela 

uma vez que determinou uma s ABIKO, 1998) 



 

 

onde a terra endurece, onde alguns moradores depositam seus restos de constru

aonde outros chegam e surgem favelas. Mesmo no aspecto do planejamento, a observ

da reserva de 

abertos verdes de forma integrada. As 

topografia e da vegeta -existente. Sem dar continuidade com a arboriza  que 

muitas vezes tamb -se 

com as 

planejamento fica alheio ao seu entorno. N

escola ou da creche, o que exp

S cro-

clima do pr

ser apenas com o muro que ir

na qual est  

O Residencial S feria sudoeste de Campinas-SP, 

habita -constru

que obedece aos padr

para os usu , 

trazem li

s  que est

de olhar para os espa

Est

pr 6 dos espa os urbanos entre p dos espa

abertos, e n

paisagem  e mesmo as ecol  de um bairro e de uma cidade.  

Foi esse o motivo que gerou o t

(significando os espa  (significando os espa

procura instigar uma reflex

abertos, quando o pr

paisagem. Ao mesmo tempo, buscou-se ampliar essa discuss

                                                           
 
 
6  A divis

e classifica os espa

vizinhan  centrais e parques de margens (rios, lagos, mar). O sistema foi complementado posteriormente 

(FRANCIS, 1987), com a adi  



 

 

agregada a todos os espa  e saud

paisagem da cidade. Assim, ao mesmo tempo em que se admite a divis

abertos da cidade, conforme sua natureza p -se a efic

tomados separadamente quando o objetivo  de intera

sociais e os fen

de encontro 7. 

espa , um que se entrela

ao adentrar as cidades. 

A segunda parte do t . Na verdade, trata-se de uma 

estrat  uma aposta nas 

possibilidades de se utilizar t

ou de processos participativos. O processo de projeto do arquiteto cont

deveriam ser mais exploradas em trabalhos acad

principalmente quando a 

projeto tamb que abre caminho para investiga

que envolvam cen uros, cen

planejamento ambiental. O arquiteto, ao projetar um edif

daquele terreno, conforme as aspira s 

, o pesquisador utiliza t

de autoconstrutores, apresentando a eles desenhos que mostrem um futuro alternativo 

e outro buscou-se n

de que as entrevistas revelassem a real compreens

espa

situa cas.  

Muitos estudos similares j  como pode ser visto na fundamenta -

conceitual  alguns dos pontos de partida para este trabalho, como o alto n

parte dos cidad u pouco conhecimento dos 

processos ecol

pela da natureza, mais do que pela sua sombra e frescor.  

                                                           
 
 
7 De acordo com Petak (1980) o planejamento busca uma abordagem preditiva, de orienta

priorizando os fins. Seria ent  

8 Segundo o dicion n  



 

 

Juntamente com o conceito dos  e , e com o m o das 

, um terceiro e O conceito est

presente em iniciativas internacionais como o movimento pelas , que estimula a 

utiliza verde, e em dezenas de outros tipos de iniciativas9 

que valorizam qualquer interven

Essas iniciativas contam com tr -disposi

universal das pessoas por cidades mais verdes. O segundo, a pequena exig

cultivar o verde em microescala. E o terceiro, a vasta gama de possibilidades para inseri-lo nas 

cidades. O verde pode estar presente em um grande parque ou reserva florestal urbana, em pra

jardins, ou simplesmente em uma p

esp

constru tilizado aqui como a materializa

tr  deve-se entender uma situa

dada comunidade, ciente desses aspectos, maximiza a presen

praticamente todo e qualquer espa

recipientes com terra. 

f o, foi a 

id  

O conceito de aplicado dos e 

de um bairro de autoconstrutores rsal deste trabalho. A 

utiliza , em entrevistas individuais, e somando-se as observa

importantes informa

sobre sua compreens esen

perigo de que o tema, ligado a conceitos t

quanto o do id

Entretanto, foi a pr

de alguns autoconstrutores, 

quest conflitos da sociedade 

contempor

explorar, atrav

                                                           
 
 
9 algumas delas est 2.1.4 -conceitual. 



 

 

ser (e s o afirmar e re-afirmar sua exist

relegados da cidade. 

 

A cultura popular tem ra

entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar, e de ali 

obter a continuidade, atrav

profundas que se estabelecem entre o homem e o seu meio, mas seu alcance 

mundo (SANTOS, 1996, p. 262) 

 

 

 

O objetivo  desta tese n a vegeta

para o conforto ambiental no bairro de periferia. E nem verificar se as normas e procedimentos de 

implanta

que a exig eles espa

paisag

para uma  

Embora seja imperativo que o processo de planejamento e execu es que 

resultou em bairros como o S

Espera-se alguma contribui

planejamento de futuras 

aprimoramento de espa  

Confluindo para esse objetivo geral, h

hip

mais  

                                                           
 
 
10 Esta tese est

Arquitetura e Constru - Projeto 

DATAHABIS: Difus

Ambientes Saud mpinas-SP. 



 

 

 

 

1. Os autoconstrutores constituem um tipo de comunidade n -passiva, que foi capaz de 

muito esfor

a trabalhar por um ambiente e paisagem mais verde. 

2. O m (processo semelhante ao processo de projeto do 

arquiteto) como ferramenta v

e incorpora a vegeta  

3. A melhoria da qualidade ambiental e paisag

elemento verde e ganha mais possibilidades de sucesso se os esfor

em todos os espa  e n ) ou nos 

p ). 



 

 

 Um Estudo de Caso, ao restringir fisicamente o universo de pesquisa com rela

Pesquisa de Campo, n

compreender os processos e as motiva

tru

que envolve sendas diversas. Alguns temas passam por aspectos mais , como a 

g  sejam pra  as 

condi

percorrem uma linha de pensamento mais centrada na compreens -natureza 

e do homem-espa , da qual emergem quest cas e de percep

paisagem urbana, e da

com o verde e com a organiza  espa

homem em , que envolve desde a an quest

(tanto pelos aspectos p

urbanismo participativo, m

desenvolvimento dos seus espa  abertos. 

 Embora esse 

proposta utiliza-se, para alinhavar as tr , , 

 e Nesse sentido, l que as refer -

se em temas que transitam por apenas um, dois ou por todos os tr

facilitar n

intera ramadas em uma linha temporal-tem

consultada no ap

pequeno pre

texto. 

 

 



 

 

 

 

A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma racionalidade. E os 

lugares do mundo respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua 

pr  

 

 H

o que consideramos o tecido positivo

as quadras, os muros , os monumentos. Essa literatura varre todo o per

primeiros povoados do oriente m s 

tipos de cidades, planejadas ou n

em princ

estudos sobre o tecido - os espa cidade, o sistema constitu

chamado de verdes-fora e verdes-dentro - ou ficaram subordinados 

espa  

 Mais recentemente, a parte do tecido negativo reconhecida como espa

certa notoriedade acad

relativos aos espa -fora), passando ao largo de toda a rede de 

pequenos jardins, p

privados, as nossas verdes-dentro. Com essa assimetria, corremos o risco de assumir uma redu

das permeabilidades entre os espa  e fechados da cidade, presente desde os primeiros 

tempos, em troca da dicotomia quarteir -quarteir  em que o quarteir

edificada e o n -quarteir

postura, os espa



 

 

quarteir ort

minimizada. 

 

 

 

H

terra para cultivar culturas, criar gado, ou para conseguir mat -prima, ou pode 

tomar a forma de a como uma express

filos

representado pelos grandes jardins do planeta [...] Atrav

civiliza  p. 

2, trad. do autor) 

 

 

espa

 pr

segunda guerra mundial, 

necessidades de um mundo em transforma

 definidas e inter-relacionadas -se como a divis

tamb

resultaria num plano ou estrat

conjunto com muitos outros especialistas. A segunda 

um plano da paisagem, em que as caracter

reunidos atrav gem detalhado em micro 

escala, envolvendo a sele -os 

tridimensionalmente. 

 Finalmente, a quarta forma 

embora arte principal dos trabalhos dos pioneiros da 

profiss 11. Tamb

                                                           
 
 
11 Segundo Laurie (1986, p. 8), Olmsted (o criador do de N. York) cunhou o termo 

em 1858. Alerta aos cr , aparentemente a outra op



 

 

Urbano desafia uma defini

propriedades est lvidas. Uma ag

parcelamento do territ

organiza upa

Desenho Urbano. Laurie (1986, p.11) acrescenta ainda que 

dominam as superf

n s tamb

da terra, raramente est

desenho dos espa

sucesso geral.  

 A grande m

seu maior espectro de escalas, mas talvez a sua maior rela

dimens - como 

em analogia com a - o tempo imbui os arquitetos-paisagistas da 

constante no

freq o elemento precioso para a 

presente pesquisa, uma vez que coaduna com os processos naturais de evolu

abertos no interior dos quarteir -dentro. Mas 

quest stas. Embora haja dificuldades na viabiliza

complexos m -fora das cidades  inclusive pela 

dificuldade em se trabalhar com espa -

pol complexas  -dentro (inclusive por sua pr

a

estudados do que os espa  cujas classes 

sociais disp

econ

Entretanto, quando se trata de des em pa

habitacionais de lotes ex -se importante 

conhecer com mais profundidade as din

interior do quarteir es-dentro. Esses bairros parecem se desenvolver 

                                                                                                                                                                                 
 
 

poss utor n

Europa e mesmo nas culturas orientais. 



 

 

possibilidade de qualquer jardim, e os espa

futuro distante acaba n

paisagem do bairro. 

 

 

 O efeito ben

inser

Vitruvius (1998, p.299)12 j elhava, no caso para o projeto de edif

espa

passeios ao ar livre s

franc

assumir que o projeto do jardim existe desde as cidades antigas. Entretanto, era mais comum que 

ele ficasse constrito aos p dos pal

foi ainda, por muitos s

nascimento da cidade tinha criado um  

 

Os poetas cantaram, e depois registraram por escrito, a passagem da vida n

para a cidade permanente e defendida [...] e registraram a sensa

havia se perdido ao longo do processo, quando a delimita

ch -o da continuidade da paisagem 

(RYKWERT, 2004, p. 17) 

 

 Desde os prim

para responder ao paradoxo, devolvendo ao homem um pouco do seu ambiente natural, embora 

civiliza

jardim privado, era privil -clero, membros da elite econ

social. Essa caracter  do hebreu  (cerca, 

fechamento) e  (prazer, deleite)  descrevendo um espa

                                                           
 
 
12 Os livros originais s  



 

 

naturais isolados, em tentativas dos habitantes em geral, e n  aristocratas, de 

incorpor -los ao seu ambiente f

na metr  

 

do campo e a nostalgia da natureza aumentaram, enquanto queixas contra a vida 

urbana  especialmente a fuma -cheiro  se multiplicaram. Isso foi t

verdadeiro para a Roma do s

Nova Iorque do s 995, p.47) 

 

 A autora desperta a quest -natural se 

transforme em fonte de um conflito real, ou n

cidade de porte m  foi atrav

em pequenos jardins, ou quintais  e assim inventando os verdes-dentro  para a metr

solu -

industriais, foi a concess ica (ou d

assim criado o verde-fora, inclusive porque o verde-dentro se tornava mais escasso e mais ex

com o adensamento. 

 Torna-se claro, portanto, que o renascimento da preocupa  dos habitantes 

da cidade 

crescimento das cidades europ

apenas atrav lusive por a

transforma  

 

As condi

crescimento intenso das cidades do s ulo XIX, precipitaram o movimento de 

reforma sanitarista que provocou um maci

pouco apreciada hoje. [...] Grandes parques p

cidades atrav a 

cidade [...] Mas outros rejeitaram a velha cidade em favor dos sub

novas cidades-jardins. (SPIRN, op. cit., p.48) 

 

 Talvez em uma amplitude sem precedentes  inclusive porque o avan

tecnologias permitiu que o crescimento das cidades atingisse dez vezes o tamanho de Roma antiga 

 a busca por 



 

 

t

evidentemente, criou novas, que n  

 Paralelamente 

habitacional, em especial frente 

uma compreens mpla e profunda das dimens -pol

em meados do s  como a constru

das pra -reais em Paris no s culo XIX 

 ou a abertura de grandes parques urbanos, ou ainda, de boulevares e outras interven

sanitaristas, os beneficiados eram invariavelmente das camadas mais altas da sociedade ou da 

burguesia emergente. Se nas cidades m o mais pobre se defendia tendo 

suas pr

a bairros adensados e sujos, engolidos por outros semelhantes a estes ou por 

degradadas. Ficava claro que o mecanismo compensat -fora n

suficiente para devolver a essa parcela da popula  

 Embora tamb

partido a favor de solu is -somente um 

aspecto parcial de um problema global de que n

revolucion

estruturas urbanas nos quais o que est

natureza, al

econ -espaciais, os modelos de Ledoux, Robert Owen (Nova Lanark), Fourier 

(Falanst

rural, com n

modelos guardava o anacronismo de resolver o paradoxo atrav olu

popula

para as cidades industriais existentes: -se na no

de que uma vez estabelecida uma nova ordem social, ainda que em escala modesta, esta seria o 

fermento para o todo do corpo social, resolvendo in  

 Segundo Broadbent (2001, p. 123) mesmo a s

movimento -Jardim , tiveram pouco efeito no planejamento das cidades existentes. Foram 

apenas uma maneira de diminuir as press

cidades muito menores e mais novas, constru  

 



 

 

As solu

os problemas sociais mais urgentes revelaram-se inadequadas. A grande 

esperan

como um fermento junto assas urbanas era repetidamente frustrada. As 

cidades do mundo industrializado estavam crescendo sem controle, e seus 

problemas inevitavelmente se multiplicavam. (RYKWERT, 2004, p. 99) 

 

 

 Independente da possibilidade do jardim, nas suas in

de responder ao paradoxo homem-natureza nas grandes cidades, atrav

habitantes com o elemento natural, ele se tornou, ao longo dos s

manifesta todos os povos. 

 

Em Stravinski afirma que os sons naturais, como o silvar 

dos p

mat

m  os sons precisam ser escolhidos e combinados. O mesmo serve para os 

jardins. Paisagens naturais n

composi

ajustar o equil e   

e o T  para criar 

novas rela (MOORE, 

MITCHELL e TURNBULL JR., 1993, p.13). 

 

 Os autores sugerem desapontamento ou al

contr

a cabo a sua composi

por jardim franc -

se na imagem de um para

que o preservava da desordem do mundo ao redor (Figura 1a). O segundo, que Moore, Mitchell  

Turnbull Jr. (1993, p. 14) afirmam ter 

menores press -se na mim

padr  e formas existentes na natureza (Figura 1b). Mas n como 

algo produzido de forma aleat



 

 

a arte de compor jardins aparentemente 

criteriosamente quantos quaisquer jardins de base geom  

 A beleza de um jardim 

natural assim colocado n  reminisc

de floresta ou vegeta RYAN, 1998). No s

e paisagistas modernistas encontraram novas formas de engendrar essas velhas duas f

compor um jardim, ao que Moore, Mitchell  Turnbull Jr. (1993, p. 22) chamam de 

pintor

tinham um car

colecionador). Por outro lado, os modernistas trouxeram ao jardim a ousadia de pint -lo, em um 

-Marx 

(MOORE, MITCHELL  TURNBULL JR., 1993, p. 24).  

 Embora os jardins, como composi

, sejam apreciados pela maioria das pessoas, as pesquisas de Kaplan, 

Kaplan e Ryan (1998) demonstraram que ambientes que lembrem paisagens mais selvagens, como 

uma mata densa ou p 13. Isso 

significa que mesmo uma maior compreens

ambientes genuinamente naturais como a mata densa e o p s

n  

 Em suma, os jardins s

proximidade de uma floresta mais densa, ou um p e urbana s

regra, considerados uma amea

havia sido para a aldeia medieval. Talvez o fato ainda tenha influ

alguns lugares, bairros como o Residencial S

controle, 

aquela que n

parque urbano, e da pra

jardim, e pelo jardim art

retorno ao ideal id  

 

                                                           
 
 
13 a pesquisa foi realizada nos EUA, em 1996, sendo necess  situa

tipos de vegeta  



 

 

  

Figura 1. Exemplos dos dois tipos de jardim: a) O jardim geom b) O 
jardim . Em Moore, Mitchell e Turnbull Jr. (1993) 

 

S de animais e de plantas que prosperam e se 

reproduzem numa cidade moderna. O sistema biol

ao redor da esp

sempre existiram nas cidades, comunidades artificiais de plantas e animais s

constru

esp

que preenche parcialmente sua car , ou seja, sua afinidade e 

necessidade de plantas e animais. (FORMAN GODRON, 1986, p. 306) 

 

 Segundo Mumford (1991, p.414) 

cora a urbana

j

mundo. Entretanto, Cornell (1998, p. 136) atesta que 

fossem para a imagem e para a vida da cidade, n

pastos e florestas, que as cidades engoliam com seu avan  

 

A saudade do campo e da natureza n

rousseauniano. O relacionamento da cidade com o campo decorria, isso sim, de 

uma profunda necessidade social, e n

o povo ia saci -la. O povo procurava os arrabaldes, os campos em torno das 

fortifica  

 



 

 

 De qualquer forma, 

mais tarde incorporaram a de serem tamb

pr os ajardinados s

generalizou a partir da Revolu

quais se voltavam os estudiosos e escritores, ora para a pra

estudos tradicionais sobre as pra -se 

que, 

si, espa

ingl

tornara ent -fora, Segawa delineia um quadro que passa pelo retrato da pra

pela qualifica

 

 Mas toda a complexidade e variedade dos espa

cat

aumento do tamanho e da densidade urbana das grandes metr

estoque dos verdes-dentro). Por que as metr

por mais presen  

 Parte da resposta est -fora, em especial na natureza dos 

Parques P idades a partir do s

XIX. A op -inser

p

desses espa  maioria das grandes cidades, n

p

lugar, n

ocorria quando a cidade era menor, em que qualquer de suas partes estava em contato com o meio 

rural ou quando ele se permeava para dentro do tecido. Diante dessas limita

normalmente acontecia tendiam 

primeiramente os bairros mais ricos - inclusive porque muitos dos espa

jardins de pal

uma varia do XIX chamada de 

garantia, -fora e 

verdes-dentro. Mesmo assim, e voltando ao corpo principal da metr



 

 

grande massa cinzenta de pr

alento, ainda que desigual e insuficiente. 

   

Os parques p

municipalidades do s  valiosos,  foram muito 

influenciados pelo conceito comum entre os pr

adquiriam e assumiam como parques de mans

mantendo-os afastados do mundo vulgar. Contudo, seu tra

tradi  permitido o acesso popular, nos 

feriados, como gentileza; e onde as mocinhas podiam se sentar na grama. E os 

rapazes? Era-lhes permitido jogar cr

de qualquer forma, eram ciosamente observados, como selvagens em potencial 

[...] (GEDDES, 1994, p.84)14 

 

 Embora a exist -fora seja pelo menos t

imp - talvez impulsionado pelo crescimento das cidades 

ou da correspondente avers  a partir dele) ao ambiente - resultou em 

composi

(LAMAS, 1992, p.194). O mais famoso marco desse novo per

projetada por Le N tre e constru

1660. De acordo com Ben

propriet -lo preso e roubado seu 

arquiteto, levou a cabo uma s

constru  mesmo 

das elites  com o gigantismo das grandes cidades, da sua  -cheiro

evidentemente, da dificuldade em se conseguir a absoluta estanqueidade e controle dos espa

cada classe social. Muito antes dos projetos ut

promover sua auto-segrega s, mesmo que totalmente dependente dela, de sua 

m -de-obra e dos seus impostos.  

 

A urban

na amplia

                                                           
 
 
14 o texto original  



 

 

palaciano e urbano, 

constru

culturais e est -lhe forma e conte

e est aisagem como objecto est

1992, p.194) 

 

 Do outro lado do canal, os Ingleses tamb

s -paisag -fora, em Londres e outras cidades 

inglesas. Fazem parte dessas tipologias o o e o que s

complexos 

cl uinte arquitet

(LAMAS, op. cit., p.198). Os principais exemplos s  para a , 

em Londres, ligando o  ao , e os famosos e da cidade

de (Figura 2)  Lamas (op. cit., p.198) arrisca a hip

urbano, e n ses modelos.  

 

[...] no s

superiores a eles aflu

santu

visitava os balne

consenso, a mais bela de todas essas cidades fundada h

pelos romanos. [...] Mas os padr  n

barroco. Com o tempo, negociantes por demais astutos expulsaram os 

propriet

nobre planejamento (MUMFORD, 1991, p.374) 

  

Figura 2. As tipologias urban -paisag  o  b) o 

 



 

 

 Mais al

famosos parques urbanos. O (Figura 3), embora n

de expans

especulativos daquele, Morris (1991, p.415) descreve que sua cria

prefeito que, no entanto, contava com amplo apoio dos cidad o do parque - 

cujo concurso, de 1858, foi ganho por  e t - tinha um tra

era ousado na recria  

 

Os planejadores dos grandes parques p

pr

ordena

recortada na grelha de Dentro dele, um fragmento da verde natureza, 

projetado de acordo com os princ da maneira como 

foram interpretados por seu disc  e reinterpretados por 

 e seu s , e 

engenhosas novas solu  de pessoas: morros e t

separam o tr

da circula (MOORE, MITCHELL  TURNBULL 

JR., 1993, p. 210) 

 

 

Figura 3. O de Nova York (EUA).  

 



 

 

 Entretanto, a prov (Figura 3) talvez esteja presente 

em dois fatores: primeiro, a sua escala correta, com rela

gigantismo da cidade al

basicamente fundi  o qual nem sequer previra espa

advento do . O segundo fator 

com as suas propor

igualit do, 

todos esses fatores que o fizeram t

converteram numa enorme barreira verde, facilitando inclusive o estabelecimento de limites de 

segrega  

 Outras grandes metr ,  a utiliza

dos verdes-fora como estoque de 

em Paris ou o , em Londres Outros resultados positivos da aposta nesses 

grandes verdes p

como um 15 cita, nesse -americanos de Buenos 

Aires e Santiago, onde a a neiros  Edouard Andr

Prager  influenciados por Olmsted, garantiu um sistema de espa

articulados.   

 

somente nas experimenta

s

ocupa  isso para n -social - ou mesmo na 

nega

pra

modelo da cidade industrial. Por outro lado, a experimenta ban

com a cidade real, e dificilmente p -la. Se grande parte dessa 

experimenta

 como as reformas de Haussmann em Paris e a cria

quase todas as cidades europ  houve ao menos dois exemplos que podem ser compreendidos 

como pioneiros na busca de um modelo urbano que inclu

                                                           
 
 
15 Trabalho realizado para a disciplina de paisagismo do Programa de P -Gradua -

USP, sob orienta Hugo Segawa. 



 

 

cidade: O primeiro foi o plano proposto por Ildefonso Cerd

XIX. O segundo, embora se esquivasse de trabalhar com a cidade existente, n

campo, e trabalhou com a sociedade industrial: o chamado movimento -Jardim

nas id  

 No plano de Cerd

possibilidade de espa

propostas para essa disposi

fechasse (Figura 4). Embora as tipologias urbanas caracter

ainda existissem no plano, essa id

possibilidades da pr -fora e verdes-dentro, d

propostas de Cerd

p.221) e o seu plano foi praticamente reduzido ao seu tra  

 

  

Figura 4: Plano Cerda  sistema de ocupa  espa
verdes quase sist  

 

 J -se dizer que, antes de ser propriamente um modelo, elas 

eram a catalisa

t  positivo para as cidades industriais t

dimens

teorias, projetos e tentativas de como levar a nobre empreitada que surgiria a partir do movimento 

-Jardim

combater o 

satisfazer cidades com centenas de milhares de habitantes. N

Howard, postulando que a popula  deveria ser de 32000 habitantes e 

admitindo uma popula

modelo entende-se a necessidade de implantar a cidade-jardim em terreno novo - n



 

 

repara

esvaziada para um novo sistema de cidades-jardins. 

 

Vamos assumir (somente por hip o caso do leitor ainda estar c

rem -jardins estejam 

brotando por todo o pa

observe o que ir to campo de trabalho sendo 

aberto fora de Londres, a menos que um campo de trabalho correspondente seja 

aberto dentro desta, Londres dever  quando os propriet

estar das: 

Londres ter

aqui o campo deve invadir a cidade. (HOWARD, 1974, p. 152-156)16 

 

 At

trabalho: o campo deve invadir a cidade

Howard se perdeu  pelo menos no que se refere a acreditar em um processo de invers

populacional for obre um 

modelo de fato lan

muito antes que fosse fundada a primeira cidade jardim, o que, conforme Munford (1991, p. 560) 

seria retomado pela cidade regional de Clarence Stein. Atrav

trabalhos do grupo dos chamados 

do pr

s mente na experi -se a dissolu

do quarteir

Barcelona. Esse fato novo na configura ssante, na 

medida que assume uma organiza -dentro e verdes-fora, aparentemente ainda n

experimentada na hist  

 Sem adentrar uma discuss

trazido a, neste momento,  pelo menos em termos conceituais  

com as configura

muitas das indaga a dissolu

do modelo do quarteir -corredor. Propondo a invers Figura 5), em que os 

                                                           
 
 
16 o texto original  



 

 

verdes-fora n  pra

isolados abertos em meio ao corpo adensado definido pelos quarteir  mas sim elas mesmas 

constituindo um grande corpo verde apenas pelos edif

Atenas apontava um caminho, ainda que conceitual, para a exist o das cidades 

em jardins. 

 

 

Figura 5: Imagem do tecido urbano de Paris (positivo-negativo), do Plano , conforme proposto por Le 
Corbusier. os verticais, 
em oposi  

 
 

 Colocando num mesmo caldeir

sociedade industrial), os esfor  e as 

possibilidades t

quest de moradias como um dos temas principais da arquitetura e do urbanismo. 

Desde as pioneiras alem tacionais com moradias mistas, 

distantes do centro e com generosas 

(ROWE, 1993, p.130), passando pela malfadada experi , em St. Louis, at

projeto do conjunto Pedregulho, no Rio, e seus ecos atuais, o que salta aos olhos 

rompimento da rela -dentro e dos verdes-fora. Entretanto, 

esse rompimento jamais tenha sido assimilado, ou digerido, pela popula

claro em estudos de territorialidade (KOWALTOWSKI , 2005a). De qualquer forma, a 

inova

campo de investiga amb

aprendizado sobre como intervir e projetar para ela. 



 

 

 

 

 

 

Num primeiro vislumbre, parece haver um distanciamento razo

implanta -col

espa jardinados. Todavia, a avalia

final do s

Estabelecer o v  no crep

condi  e a consolida passeios p

das principais cidades brasileiras ao longo do s

vamos nos debru  

 

 O Brasil criado a partir da coloniza

Europa pensava belos e ut

cidade medieval com suas vielas tortuosas. Reis Filho (1968) e Delson (1997) j

comprovado que o modelo portugu

espanhol, n Mas 

ter vindo provavelmente bem mais tarde do que os exemplos do M 17, embora o 

formato das pra s preceitos 

renascentistas que os medievais. De qualquer forma, devemos nos lembrar que, nos primeiros 

momentos da coloniza

pequenas vilas portuguesas (Figura 6), que provavelmente n

jardins urbanos.  

                                                           
 
 
17 Segawa (1996) cita a Alameda da Cidade do M  



 

 

 

Figura 6. Vista da cidade de Salvador  Desenho de Benedictus Mealius, de cerca de 1625, que ilustra a 
rtugal

Iconografia). (Em REIS FILHO, 1969) 

 

A cidade era cercada pelo 

Delson (1997) datam as primeiras iniciativas de planejamento urbano com jardins, de jardins 

bot

com o crescimento das cidades e com a amplia

calculado embelezamento e verossimilhan

p.214) fala em e discorre sobre as motiva

cada a -fora: pesquisa das esp

espa  virgem para aplica

(salubrismo e saneamento), afirma

civiliza a, 

que, nas palavras de Segawa (1996, p.215) eram formados pelas 

O ajardinamento como elemento , em oposi

presente n que o reino 

criteriosamente criava como baluartes das fronteiras (Figura 6)  

paisag

(DELSON, 1997, p.89). (Figura 7) 

 



 

 

 
Figura 7. fragmento da planta b
geometricamente calculado e que j  

 
 

A arboriza

metade do s

pelo mundo. H

amenizar nossas ruas e pra

nas cidades principais, a imagem urbana desconhecia 

e nos largos. De tratamento muito pobre, estes conheciam a sombra dos beirais e 

de uma ou outra ore plantada por tr

que pode parecer hoje uma atmosfera -dia era 

ent

matos, os campos e as ro m fora do per

ch

redondeza s

dono de alguma propriedade. 

 Bem depois da cria primeiros jardins p

a sua difus

cuidados em arborizar e ajardinar os logradouros existentes ou os que iam 

surgindo. As ruas mais importantes e, especialmente, as pra  foram enfeitadas 

com 

foi tal, que logo se perdeu a no

jardim. (MARX, 1980, p.67) 



 

 

 A cidade de Campinas s. (Figura 8) 

transformaram em pra

(MONTEIRO, 2001). Os primeiros dois largos da cidade (do Carmo e do Ros nte 

espa

teve, em sua cercania distante, o seu Passeio P

(1996). A cidade tamb os quais, ap

amarela, foram saneados sob a dire  

 

  

Figura 8. Tr
1880, com ch rra batida. b) em 1925, nos tempos do Jardim. c) em 1935, ap
e conforme urbaniza
Ci  

 

 As primeiras d XX marcaram a consolida

metamorfose dos largos e pra  e os primeiros parques (ROBBA 

MACEDO, 2003, p.33). Tamb

cidade-jardim, ampliava o verde pelos espa

como os da companhia  em S

esse modelo foi aplicado no bairro do Cambu eu 

uma guinada de 180 graus no processo de das cidades brasileiras. Em 1933, 

Campinas seguia os novos preceitos, com a derrubada das Figura 8) 

 

A cidade moderna, arrojada, limpa, produtiva, populosa, veloz e motorizada n

comporta mais os padr

sob forte influ

Marx, Thomas Church, e Garret Eckbo, come  a aparecer os primeiros sinais 

de mudan

de seu programa de uso. Parques e pra



 

 

programas, o lazer ativo  principalmente as atividades esportivas e a recrea

infantil  seguindo o exemplo dos jardins particulares, que deixaram de ser 

projetados como uma moldura da edifica

contemplava a natureza, para serem planejados como uma 

integrada MACEDO, 2003, p.35) 

 

 A verdade -fora jamais evoluiu tanto, seja na hist

viv

na forma de jardim. Temos hoje um arsenal de possibilidades morfol

ecol

abertos que envolvem a cidade f  

 

  
Figura 9. Compara
s
periferia de Campinas, em 2006 

 

 Atualmente, n isagem das cidades de 

terra batida do per

(Figura 9). Neles, ainda n  

arboriza

equipamentos esportivos. Tamb , ou a 

recomposi -moderno ou 

da inser

 duas coisas, dois trunfos dos seus verdes-fora. O primeiro 

aberto, de pra  a pr

elas. O segundo , que embora injustamente lhes 

seja relegada a implanta -

la, ao seu modo. 



 

 

O retiro e a liberdade eram, originariamente, atributos do pal

lado de muitos outros h

funcion  cidades. A vila suburbana 

situada livremente, no meio de um jardim, aparece muito cedo nas pinturas 

eg  

 

 Em as escava

divididas em apenas dois compartimentos, enquanto que as dos ricos tinham 

dispostos em torno de p

casa unicelular,   constitu ogo da 

habita  para um novo modelo com c

rodeado de colunas. 

dispostas em p enorme crescimento e 

adensamento tornaram-na uma cidade apertada, e 

de p  

 Conv do de verde-dentro, o jardim privado 

o primeiro 

 quer tenha ele a configura

lateral ou na frente  o jardim n -dentro, 

embora seja sem d

a configura

(jardineiras e vasos) em janelas e muros, quando n

do verde 

verdes-dentro -fora, o que provavelmente tem rela

com a estreita liga -dentro e a forma da casa. Seguindo essa linha de racioc

pode-se estender aos verdes-dentro o conceito, defendido por Rapoport (1969, p. 46) de que a sua 

forma resultado de uma escolha dentro de uma vis -cultural. 

 

As formas diferentes assumidas pelas habita

o qual uma explica

no entanto, varia tema: pessoas de comportamentos e ideais 

muito diferentes reagem a ambientes f



 

 

lugar para lugar por conta das transforma

fatores sociais, culturais, rituais, econ es fatores e rea

podem modificar-se gradualmente em um determinado lugar com o passar do 

tempo; entretanto, a aus

forma s

(RAPOPORT, 1969, p. 46) 

 

 Embora o enfoque do autor tamb

18 da malha urbana e n

poss -dentro s p

Forma da Casa

discuss 19 de entrada e dos limites territoriais da 

inclusive sobre a necessidade deles serem marcados por barreiras f

tradi

da complexidade e diversidade das formas de verdes-dentro ao redor do globo e ao longo da 

hist

sistemas de articula Figura 10), e as explica

a mudan . 

 

 

Figura 10. Croquis representando os dois sistemas de articula
RAPOPORT, 1969) 

 

                                                           
 
 
18 Refer  

19 Rapoport utiliza o termo 

Unidos. 



 

 

 

 Os dois sistemas de articula Figura 10) identificados por Cresswell 

(1960 apud RAPOPORT, op. cit. , p. 70) cumprem um papel fundamental na defini

conjunto de verdes-dentro em diversas culturas e situa

conjunto de verdes-fora, embora os verdes-fora tenham contado, ao longo da hist

elementos mais claramente definidos e 

comunidade, como o jardim, a pra

qual toda a cidade erada como o espa

protegida, particular e fechada desse espa

todo o espa dade, e  

portanto de natureza secund

cidades mediterr

o segundo tipo ele associa -americana com Los Angeles sendo um exemplo extremo 

onde apenas o reino privado, a casa e o quintal de fundo s

tamb

oposi m tendo sido adotado pela arquitetura vernacular. 

 A primeira pergunta 

verdes-dentro e dos verdes-fora exatamente da mesma maneira? Pode-se supor que sim, 

teorias de Rapoport, embora o pr

escolha existe mesmo sob severas limita

conclui: l e 

vis (RAPOPORT, op. cit. , p. 73). Com 

rela -dentro, 

caracter rde) est

tamb -cultural. Um bom exemplo -dentro 

conhecida por 

vivenciado: 

 

A casa com p  forma espacial milenar, que apesar de se referir a 

determinadas regi

vezes essa forma espacial chegou a desaparecer. (SPALT, 1997, p.7) 

 

 Mesmo sendo um fen  p

romana e ao mundo 



 

 

, p. 81) associa-o 

desenvolvem uma forte separa e dom

primeira abertura para o c

pr

poss  que tenha se tornado a forma mais comum de verde-dentro, nos primeiros s

civiliza

 seus claros atributos de 

territorialidade e privacidade (Figura 11). Em alguns casos, o p

exclusividade, e de certa forma, ao luxo. Comuns e numerosos na zona rural, nas aldeias e 

pequenas cidades, os jardins, quintais e mesmo os p

limitada 

ambiente, o p -se o mecanismo compensat o j

ambiente artificial. 

natureza s -chave. 

 

 
 

 

Figura 11. Presen as quest
com necessidades de luz, arejamento e sombreamento. Em Benevolo (2003) 

 

 H

verdadeira representa de viria a se tornar talvez um triste estigma 

do jardim privado, ao longo da hist

uma quase erradica

verdes e jardins comunit

desde Radburn at

modernista defendeu que sem o lote toda a cidade poderia se transformar num grande verde-fora: a 

solu

pr

, quando an s (2000) e Newman (1976) buscaram compreender a 



 

 

estrutura territorial dos espa -fora e dos verdes-

dentro. Foi talvez a partir dessas an  que n

elitismo e exclusividade  do p

do ser humano do que naturalmente as pra -fora) jamais foram. 

Jacobs (2000, p. 299), uma entusiasta da diversidade urbana, subordina a quest

elemento natural 

grandes, elas podem se tornar 

morfologia herdada dos princ rnistas, de habita

liberar espa . Indaga: 

constituir sinistros vazios entre os edif

urbanos que funcionam nunca constituem uma solu

cidade

sua defesa, e atrav  

 Em oposi

jardim n -cercado, o jardim de 

associado ao modelo ingl ogia do jardim 

da frente pouco demarcado ou, 

verde-dentro que se funde ao espa -fora, mesmo quando gerado por uma quest

de regula  estudos recentes (BHATTI E CHURCH, 2001; 

DANIELS E KIRKPATRICK, 2006), apontem para altera

afirmando que se torna cada vez mais dif

complexidade - tanto na sua morfologia quanto nos usos e nas rela - 

ainda pode-se dizer que a maioria das moradias em pa -se nessa 

forma bipolar de verde-dentro. A bipolaridade se d

que mostra deliberadamente uma auto-imagem projetada do morador, normalmente 

declarando responsabilidade comunit

outros usos fora o de ser o  

 Embora os dois modelos (antag -dentro sejam largamente 

conhecidos pela sua configura

que, na realidade, h de adapta

dos modelos, vers

sua morada faz uma s -dentro, e, mesmo que na 

maioria dos casos de acordo com as quest -culturais de sua localidade, quase sempre criam 



 

 

um espa

significados dos jardins ir

e citam os exemplos da casa de ch

formas diferentes de s  

 O pr

at e jardim ou floresta, distante de seus vizinhos, uma 

refer

territorialidade e de simbolismos ligados ao poder. A descri

rte americano coincide com essa varia

harmonia

20 da malha urbana em dimens

s sociais mais baixas, atrav

gera um verde-dentro -fora, pois que 

s o de se tornarem 

intensamente arborizadas, mas ainda 

avan  

 De certa forma, a 

e da Carta de Atenas, -fora como um dos aspectos reformadores da 

cidade, parece ter se invertido, e o s

verdes-dentro, num movimento bipolar quase esquisofr espl

jardins, as pessoas falam dos horrores de Londres ou de Nova York

anuncia em  as Tiranias da Intimidade

preocupante alerta sobre profundas transforma ciais que tendem a gerar um ser humano cada 

vez mais isolado e cidades cada vez mais vazias em termos de vivacidade. 

 

Os residentes das cidades, que durante o s

nos parques p vestir os seus 

recursos nestes. Talvez possa ser argumentado que a textura menos adensada das 

cidades da era do autom

pr

inerentes. Mas ele de fato conserva a sua fun  a alus

                                                           
 
 
20 Inspirado do ingl  



 

 

espa

(MOORE, MITCHELL e TURNBULL JR., 1993, p.211) 

 

 

 Por outro lado,  refletido na 

verdes-fora, ora nos verdes-dentro  que sinaliza a dif

tanto nas rela nseios por privacidade ou conv

social. Talvez um dos caminhos vi

humaniza

autora fala de quatro princ  conter elementos-chave para o seu equil

harmonia: 

 

Ao admitir o valor dos princ

, retornamos ao princ

Sir Henry Walton em 1624, que consiste em 

sua tradu

humanizar o meio ambiente f

projeto, mas advert s, que 

encorajam a participa

ecol  

 

 

 O conceito talvez possa ser traduzido n -escala dos 

pr erdes-fora, mas tamb

possibilidades do verde-dentro, inclusive num 

verde-dentro surge como uma possibilidade que transcende a privacidade e a exclus , passando a 

funcionar como uma pe

verdes-fora, pode desenhar uma melhor solu

natural que lhe d  

 

 

 

 Em pa

distante de acontecer. Embora o processo hist -dentro no Brasil tenha 



 

 

sido marcado por uma forte presen o 

utilit -culturais pareciam contribuir muito mais 

para o seu desaparecimento  refer

colonial, nas Am 21. O modelo da casa, no Brasil-col

dos jardins de frente-fundo, pelo menos at

com elas as novas influ -americanas. Aqui o modelo adotado 

quase sempre posterior  

 

Outro dispositivo t

chegou mesmo a invadir planos de resid

suscitada pelo esp

partir da Rep

receber, nunca na frontaria, que invariavelmente se colocou no alinhamento, mas 

ao lado e junto a um jardim, segundo um partido que iria permitir uma larga 

margem de solu

207) 

 

 A afirma

jardim de frente nas resid s paulistas desse per

muito mais de uma configura

hisp

fossem muito extensos, para o interior dos quarteir

permitindo a exist

de Rapoport (1969, p. 81), de que o p  populosas  o 

que n

era baixa  pelo vi -se que tanto o modelo do p

fundo eram muito convenientes para a estrutura social desse per

jardim chamado quintal e todo o interior das casas s

Paulo, reservados 

temeridade. -HILAIRE, 1976, p. 111)22. Entretanto, Rapoport (op. cit. , p. 128), tamb

                                                           
 
 
21 Alus -Trabalho & Aventura , 1982, p.12), cujo original 

1936. 

22 o texto original  



 

 

sinaliza as dificuldades para compreender a forma da casa nos pa

principalmente as culturais e 

tecnol

trocaram de tecnologia construtiva v -a-pique, tijolo, concreto), os brasileiros 

tamb -dentro, experimentando influ

momentos dessa hist

e mais utilit -se influ

surgidos ao findar do per -col  

 

Os jardins eram raros na cidade colonial brasileira. Resumiam-se a parcelas das 

grandes propriedades religiosas e dos quintais das resid

fim utilit ltura de fruteiras, ervas de cheiro, floreiras e 

plantas medicinais. A labuta di

eram as maiores motiva

desfrute para o recreio. [...] Os jardins privados foram os 

tempo, no per

esparsas no passado e agora d

mesmo, ais 

tarde, com a riqueza maior, 

na vida e novo lugar no lote. E, muito especialmente, com as novas id

da Europa. (MARX, 1980, p. 59-60) 

 
 

 O jardim de frente foi incorporado aos verdes-dentro, a partir da chegada da ferrovia e do 

autom

Chegou trazendo o mesmo papel simb

riqueza, status, luxo, e enfeitava a frente n

tamb -dentro, aos poucos, tamb

sendo assimilados pelas casas das outras classes da sociedade. 

 

Tamb r em maior ou menor grau, seguir esta 

tend

de um jardim profundamente revelador, individualmente, da sofistica

social do propriet nomiza

pela sociedade. (DIAS E JANEIRA, 2005, p. 120) 

 



 

 

 Embora o modelo americano do jardim de frente / jardim de fundo tenha se popularizado 

nas moradias de quase todas as classes sociais, os limites do lote privado sempre exigiram, e 

continuam exigindo at

muro, cerca ou grade. Socialmente, parece que o brasileiro jamais sentiu a necessidade de uma 

vis -fora mesclada ao verde-dentro, t to rom

total do homem com a natureza. No modelo americano 

o de fundo seja basicamente coberto de grama, com uma pequena porcentagem de pavimento. No 

modelo brasileiro ntemente recobre o solo, e normalmente 

ao jardim -dentro. 

propor

determinada cidade. Com o crescimento das cidades, a industrializa

habitacional, -dentro 

se tornaram mais raros e mais ex da 

revolu

verdes-fora: 

 

A disciplina urban

oitocentismo, a necessidade de criar  o imperativo 

de implantar pra

(SEGAWA, 1996, p. 218) 

 

 A -fora, a cren

equil a id

possibilidade que os projetos modernistas trocaram a casa 

horta e jardim) pelos conjuntos habitacionais coletivos e verticais (BONDUKI, 2004, p. 149); e 

talvez tenha tamb  j

cada jardim particular poderia ser substitu  

esses espa

residuais e reserva potencial das necessidades habitacionais de extens

(KOWALTOWSKI et al, 2005a, p. 53), quando se anulam totalmente as suas possibilidades como 

jardim, e se transformam em mat -morta dos verdes-dentro.  

 Ao longo dos s

p penas pela 



 

 

forma com que esses espa

tamb

an fluenciam no desenho dos verdes-dentro dos 

lotes dos autoconstrutores. Labaki Kowaltowski (1997), avaliando os bairros de autoconstru

da cidade de Campinas, n

elemento praticamente ausente na arquitetura da casa brasileira atual. Entretanto, mesmo a varanda, 

um elemento de transi

casas dos autoconstrutores. O trabalho avalia ainda os tipos de ocupa  comuns para 

os lotes de resid Figura 12), embora a ocupa

anos, a pr

para garantir certa qualidade bioclim

onde as condi

(LABAKI KOWALTOWSKI, 1997, p. 75). Refor a

como as varandas, e tamb

casa com o verde. 

 

 

Figura 12. Percentagem de tipos de ocupa s 
autoconstru
Kowaltowski (1997) 



 

 

 Laurie (1986, p. 99) analisa desde as habita

movimento moderno e o projeto de  alteraram a forma tradicional de rela -

dentro e verde-fora, atrav

planejamento habitacional relacionadas com essa dilui tos verticais que 

libera grandes 

dos vizinhos e desconex

do , como nos projetos de Correa (2000), t

um sistema de verdes-fora comunit

mantido de alguma forma. Entretanto, o autor sugere que: 

 

Nenhum deles parece compreender os diferentes tipos de espa

necess

compacto, os quais deveriam ser parte de uma pol

preserva um 

sistema que incorpora o componente de espa

(LAURIE, 1986, p. 99) 

 

 E conclui, na mesma linha defendida por Kowaltowski acerca de humaniza

com escalas corretas: 

 

Na Escandin  valorizada, pode-se encontrar 

numerosos exemplos de habita

coletivas. Eles s  ao estilo Os jardins m

abrem-se para o gramado p rcas e h

um tr

Planejamento  

Continuando para baixo na escala, a casa com p

permite extrema privacidade ao modo romano ato uma solu

apropriada onde a terra  e onde n Um 

terra

plantas podem ser cultivadas em vasos e floreiras, e onde o morador pode relaxar 

ao sol. Toda moradia deveria ter ao menos essa possibilidade. (LAURIE, 1986, p. 

100) 



 

 

 

 

 Paralelamente m os 

primeiros esfor

s

paisagem. Ndubisi (1997, p. 10) aponta para a regula

de Massachusetts, em 1641, como uma dessas primeiras a  em 

oposi

precursoras  somando-se as proposi -jardim e somando-se tamb

trabalho de Olmsted nos EUA  formam, segundo os autores, o 

ambiental do territ

cidade em benef -estar, 

era sin

que Olmsted e outros arquitetos americanos foram os principais respons

nova disciplina do planejamento do territ  

como George Perkins Marsh, John Wesley Powell e o pr  que tamb

fizeram importantes contribui imento do planejamento. Sugerem que todos esses 

estudiosos vision 23, 

que se consolidou durante o movimento de parques americanos e outros projetos de larga escala 

nos quais os arquitetos paisagistas se envolveram nas d  

 

Freq

arte como na ci

secess um esfor

parte de muitos dos seus praticantes para abra

                                                           
 
 
23 com aspas do autor; o qual poderia ser traduzido para  Ndubisi o define como: 

n s vision

de que deveria ser sempre usado o entendimento das caracter

territ  



 

 

planejamento, e das emergentes ci

a bot florestal. Os projetos 

refletiam uma abordagem crescentemente interdisciplinar  apesar de que os 

praticantes ainda n  do manejo, planejamento e 

projeto dos territ

redor do mundo.Os projetos tamb

conhecimento e experi

ci

jardinagem. (THOMSON  STEINER,1997, p. 2, trad. do autor) 

 

 

verificado n de Cerd

parisiense concebido por Jean-Charles Alphand: 

 

Jean-Charles Adolphe Alphand, bra

dos trabalhos de reestrutura rvi

p  , passa a 

ser o protagonista e o int

parisienses.  [...] O novo programa compreende um complexo e variado esquema 

de parques, alamedas e jardins classificados por diferentes tipologias: os grandes 

bosques suburbanos, situados nos limites da cidade e desenhados 

paisagisticamente; os parques e jardins urbanos; os ; as pra

A sistematiza s vi

n

projetos de parques urbanos e suburbanos. (BAGLIANI DE BIAGGI, 2003, 

p.2) 

 
 

 Segundo Ndubisi (1997, p. 14), durante o per ento do paisagismo, 

numerosos projetos de grande escala permitiram que as id

v

paisagem como uma disciplina dentro da profiss

contribui -paisagista, Warren Manning 

(que havia sido disc

recursos naturais e culturais. A t



 

 

seriam as escalas adequadas para analisar as informa

analisadas, e sobre quais bases, perguntas que s 15, 

com as teorias de Patrick Geddes: 

 

O que era impressionante  sobre o sistema proposto por Geddes era a 

ele punha n

entre eles. De fato, a no -rela ter

planejamento da paisagem como n

deveriam ser conduzidos com base num entendimento das inter-

rela

cultura.  (NDUBISI ,1997, p. 15, trad. do autor) 

 

 Apesar dos enormes avan

e desenvolver formas de a -ambiente, desde a contribui

Geddes e dos que o sucederam, deve-se levar em conta que o ramo do conhecimento que 

chamado de ecologia tem pouco mais de setenta anos. E talvez seja da ecologia que possam ser 

extra -fora e verdes-

dentro. Ndubisi sintetiza o processo hist  e dos 

princ   e finalmente aponta para os seus dois mais dif

incorpora 24, atrav cter

processos culturais de cada lugar; e a apropria

como tamb

casa  de certa forma a ecologia reconhece como a quest

rela  

 

paisagem  principalmente aqueles que tinham uma forma

da terra e menos em arquitetura  se afastaram de ter a cidade como objeto de estudo. Nas palavras 

de Ndubisi (1997, p. 30): 

at centemente, t

sobre as 

o surgimento da ecologia, os profissionais envolvidos com a cidade dela pouco entendiam, e os 

                                                           
 
 
24 Ndubsi n o e questionamento do sistema econ

fundamental ao  



 

 

profissionais envolvidos com a natureza e o territ

como o elemento dissonante dos processos naturais. Portanto, ainda mais recente do que a ecologia 

 numa tentativa de unir esses dois grupos de 

profissionais, termo que tem pouco mais de vinte anos.  

 

A combina

geografia desenvolvidos desde os anos sessenta, tem suprido uma suficiente 

sinergia para a atual explos

Contribui

import

tamb as quais eles coexistem. (FORMAN 

GODRON, 1986, p. 31, trad. do autor) 

 

Os dois pap

que arquitetos e planejadores do territ

para criar op tas e inteligentes na reconcilia

conflitos do territ

continuar

do autor) 

 

 Um outro aspecto relevante para o sucesso da integra

qualidade de vida das cidades e do planeta, 

urbanistas, seja transformada apenas em um estilo, ou vertente. Com o advento das preocupa

ecol 25, no final do s

ap

arquitetura dos edif tos do novo ramo da ci

ecologia, o que de certa forma dava uma nova dimens

cidade e das quest

p.4) alerta para uma certa discrep ncia entre as vis -urbanista, e 

as do ec -intitulam 

n E 

                                                           
 
 
25 A preocupa

em 1962. 



 

 

embora o grupo de arquitetos e urbanistas de teoria e pr

assumir uma postura de tend  o que acabaria em estilo, o que, por sua vez, poderia significar 

o mesmo fim dos outros estilos  os pelas correntes n

com as quest

urbanistas preocupados com essa vis

passo importante no amadurecimento das rela

Nesse sentido, existe a possibilidade de que muitas das quest

apenas como 

ser estruturalmente s

final do s

e de sustentabilidade  

 

Tem havido muitos trabalhos excepcionalmente criativos dentro da arquitetura 

ecol

para se lamentar como resultado do efeito m

mudan todo. A 

impot

religi

curiosidade deixada num canto ao inv incipal. 

(WINES, 2000, p.64) 

 

 Mas 

edif

verdes-fora. Afinal, como foi descrito atrav

jardim), a disciplina do paisagismo tem adotado t

m

um processo racional mais respons

processo art

id o e da ci

arquitetos, Laurie p

caminhos de se pensar o espa  

 

Eu acredito que uma nova teoria de paisagismo  que englobe ecologia, 

planejamento e projeto  esteja evoluindo. Solu



 

 

novos ou reescritos) ser

inten

das preocupa  da renova

a partir dos princ

profiss

n essas 

mudan

ecologicamente, como um campo profissional respons

(LAURIE, 1997, p. 165) 

 

 No Brasil, h urgem novas 

pesquisas e experimentos em que h

que, no m

e projeto do edif

do planejamento da paisagem. O movimento n

resista a frutificar na melhoria da qualidade da paisagem das cidades brasileiras, e de conseguir 

penetrar nas esferas de poder pol

de conhecimento t  

 

A paisagem se apresenta como campo f

empresas e institui , sejam de 

domina

consideram dial

da paisagem. Compete ao arquiteto e urbanista uma dif

junto ao Estado, 

paisagem em todas as suas dimens

paisagem envolve tamb

de maior transforma o ambiental, 

projeto. Isso Magnoli nos ensina, questiona e provoca. (QUEIROGA, 2006a, 

p.63) 

 

 No que tange 

entendimento das quest m de forma mais ampla e profunda  indo de encontro ao que 



 

 

Laurie prenuncia  deve-se em grande parte, no Brasil, 26. 

Ainda conforme Queiroga (2006a, p. 59), 

suporte do sistema de a 27

da pr

de objetos como de a la seja diferenciada de 

outras categorias do espa  

 

Entender o espa

fen

as rela  o homem e o meio ambiente. A complexidade de compreens

dessas rela

paisagismo que n

intensamente a possibilidade de encontrar referenciais te

que subsidiem a pr 28 

 

 

incorporava a ecologia, e n  dessa 

nova  

 

A ecologia, como se observa, auxilia, subsidia, faz-se indispens

de quest

ambiente humano n mo, j

o homem n

um subsistema global (o todo e a parte) n

conceitos, m

Compreender os mecanismos ecol

ecossistemas 

                                                           
 
 
26 A revista agem & Ambiente -USP, em sua edi

especial ao trabalho da Profa. Miranda Martinelli Magnoli. 

27 Refere-se onsiderado 

como um conjunto indissoci  

28 Artigo original de 1986 



 

 

analisam as raz

comportamentos que conduzam 29 

 

 

tamb  ali , termo criado por ela e 

que e para  na qual o 

aspecto visual da paisagem pode ser entendido como o de rela

ambiente que, al

evidenciam-se as not um pa

atividade econ

verdes-fora e verdes-dentro oprimidos. Uma paisagem em que seus espa  de 

constru a fr  

 

 As sociedades tendem a explorar todos os aspectos do universo; colocam 

em cada um deles conforme as diferen

caminhos pelos quais a humanidade explora o universo s lizada 

pelas nossas mentes. As condi

do globo terrestre j

conseguir us -las de forma apropriada. (MAGNOLI, 2006c, p. 25) 

  

 Uma tese que v  ao debate ecol

Imagem e Consumo dos Parques Curitibanos

uma completa an -ambiente (homem-sociedade-

natureza), mas tamb  um alerta sobre esses caminhos. Questionando a forma como foram 

concebidos os bosques e parques urbanos de Curitiba a partir da d

p. 7), sugerindo que eles 

utopia de reaproxima  que, na 

concep  

poderiam ser compreendidos como aplica

pretensamente 30. Ou seja, chega-se a um ponto que n

                                                           
 
 
29 Artigo original de 1987 

30 Da  



 

 

suficiente, nem aceit -fora de car  e acreditar que, 

com isso, est  harmonia com o meio ambiente. A nova disciplina da ecologia 

evoluiu demais para se admitir solu  

 

Sabe-se que 

nova postura -ambiental coloca-se ao 

n -culturais, ao mesmo tempo em que os conceitos 

filos

Biologia, da Sociologia, da Economia e da Arquitetura e Urbanismo, concorrem 

para uma concep

deve-se abrir as portas da mente e alterar o processo criativo. Deve-se perceber 

que a rela

como envolt ilar ao corpo humano, que deve ser transformado em algo 

nem natural, nem artificial, mas que esteja entre ambos. (CASTELNOU, 2005, p. 

439) 

 

 A pesar de cr

dos  a paisagem brasileira em que algumas id

planejamento da paisagem mais lograram sair do campo abstrato e aterrizar no espa

tempos mais recentes. Em termos dos seus verdes-fora, Curitiba 

brasileiras em que se deu, de fato, algumas solu

verde  Uma id -jardins  ali

caminhos verdes, os quais ser e forma a compor um 

CHIESA, 2006, p. 144). Esses autores, que fazem uma an

abertos sob essa s como os de Castelnou, que 

caracterizar a experi

compreens  urban

disposto aqui o exemplo curitibano, h

articulam os verdes-fora da cidade, seguidores da linha de Magnoli. 

 

Dizem que seus amplos parque urbanos sofrem os impactos das atividades de 

lazer e das ruas vicinais que os permeiam. A partir desses ju

sucesso de Curitiba a alguma habilidade de 



 

 

os resultados de suas pr obretudo nas elevadas taxas de 

verdes que sempre agregam solo p

rios, geralmente receptoras de passeios, jardins ornamentais e ciclovias. Tal 

car  j

cap

monitoram o planejamento curitibano. L

crit

propaganda e sim um instrumento para o entendimento, a apropria

motiva

tecido regional, visando 

todos. (GOMES CHIESA, 2006, p. 168) 

 

 

 

 

Os caminhos verdes, quando cuidadosamente projetados, podem reunir e restaurar 

boa parte das fun

isoladas  e cursos d

um contato mais pr

e aprender sobre a natureza pr

n -motorizado, elevar a consci

e participa omunit

promover sustentabilidade em escala local e global. (HELLMUND SMITH, 

2006, p. 26) 

 

 Desde o advento do parque p -fora nas grandes 

cidades ficou restrito a uma distribui

concentradas mais acentuadamente em uma ou outra regi

pensou em coorden -las na forma de um sistema, o que s

descrito por Mumford (1991, p. 557), 

Howard rodeou sua nova cidade com um permanente cintur

apenas de conservar pr mas tamb

sensa

avalia



 

 

sub ibui

f

embora n

biol de equil

valores genuinamente ecol

. Por muitas d a 

valiosa, tem sido, muitas vezes, aplicado nas cidades de forma isolada, distante da filosofia do 

modelo proposto por ele. De qualquer forma, utilizado largamente na tradi

urbano inglesa, -fora capaz de ter algum efeito contr

urbaniza

possibilidades ecol  

 Hoje, segundo Walmsley (1995, p. 81), h rincipalmente nos Estados 

Unidos, por um outro tipo de agrega -fora conforme uma estrutura sist

planejamento de 31. Embora esse caminho esteja sendo trilhado nas 

pesquisas brasileiras sobre sistemas de espa

significado mais restrito, que a pr

(1995, p. 81), o modelo tem sido consensual para v

consideram-na uma boa id

e como corredores de vida selvagem; os planejadores, urbanistas e arquitetos paisagistas v -no 

como uma maneira de trazer ordenamento para os sub  reconstruir as 

vizinhan

igualit

grupos envolvidos com a administra al consideram o conceito dos caminhos 

verdes de forma positiva, j

desenvolvimento e investimento. O artigo de Walmsley (1995, pp. 84-91) descreve o 

desenvolvimento dos parques lineares nos Estados Unidos, a partir de suas influ

de como esse desenvolvimento pioneiro  apoiado no famoso e no consagrado 

nome de Frederick Law Olmsted, que inclusive introduziu os primeiros dois tipos, o parque de 

fundo de vale e o passeio para carruagens  foi 

                                                           
 
 
31 De acordo com Frischenbruder Pellegrino (2006, p. 67), caminhos verdes podem ser entendidos como 

abertos lineares que podem ter fun

h idade crucial entre 

verdes urbanas e outras manchas de vegeta  



 

 

Cintur  e suas experi

tamb -fora frente a press

desenvolvimentistas, em especial em pa

como os EUA. 

 

De qualquer forma, v

dos Cintur -pensar da quest orte 

p -escala, equipamentos, o lugar dos edif

express

para estruturar comunidades, o papel dos espa

preserva sagem rural. Estes, aliados a uma nova avalia

conquistas hist

f

forma urbana. (WALMSLEY, op. cit., p. 91) 

 

 Entretanto, 

atividade atual em torno de sistemas de parques urbanos est

reestrutura ros modelos de 

caminhos verdes passem a gerar ou modelar a forma urbana, os planejadores devem se adiantar ao 

crescimento urbano, e n

que ra o termo 

-se 

caminhar,  mas as quais, por n

de rotas.

est

valoriza  

 Al lu

verdes, dividindo essa evolu

eixos, boulevards e caminhos que ligavam espa -1700 at

gera sicamente por trilhas, cujo enfoque era o 

transporte n Figura 13), 

a partir de 1985, em que est ltiplos, como as 

necessidades da vida selvagem, da redu



 

 

educa -estrutura, al

recrea  

 

 

Figura 13. Imagem de uma paisagem que incorpora a utiliza
direita, tradu Hellmund Smith, 2006, p. 26 

 

 Dez anos ap  Searns, a revista 

lan

experi

parece ter se ampliado do tradicional eixo Europa-EUA. O editorial de F Ryan (2006, p. 1) 

aponta para a participa

movimento na 

Brasil. O artigo brasileiro, de Frischenbruder Pellegrino (2006, p. 68) chama aten

de que, embora a legisla  com a cria

ambiental, com destaque para as 32  abrindo possibilidade 

para que as pr 33, a tradi

muito pobre de experimenta

                                                           
 
 
32 Criadas no Brasil em 1965. 

33 Atentando novamente para o fato de que a express

mesmo nos meios acad  



 

 

atrav 34 descritos no trabalho, que Frischenbruder Pellegrino (2006, 

p. 77) apontam para uma crescente preocupa

beira de se tornar uma das mais importantes ferramentas do planejamento e gest

objetivo de atingir uma melhor qualidade de vida para os habitantes das cidades atrav

fun  

 As contribui

aprimoram o conhecimento do espa uporte ao entendimento das rela -

natureza. Alvarez (2004, p. 16) cita uma s

espa

quantidade de pa

Cobertura Vegetal em 

Habitante (IVH)(expresso em m2/hab), que 

n ro de habitantes do local. Os 

s

fazem distin  

 

 Paralelamente aos pesquisadores que trabalham mais diretamente com as quest

paisag

sistema de espa . Givoni (1994, p.34) discute o 

impacto da proximidade da vegeta

pelas quais ela favorece as condi

pelas ebes junto 

cobertura do solo com grama. O autor tamb

dados, inclusive pesquisas que comprovam que a proximidade das plantas pode reduzir gastos de 

energia com condicionamento artificial. Esses aspectos s

import -dentro. 

                                                           
 
 
34 Os autores descrevem oito situa

centro-sul do pa dois 

parques lineares, Rio das Pedras e Anhumas. H

vantagens de se utilizar a malha hidrogr

das cidades (RUTKOWSKI, 1999), ou da efic

favorecendo a utiliza  



 

 

 Quanto aos verdes-fora, 

utiliza ndi

condi

materiais e cores adequadas das superf

situa e os espa

det

quais s do 

com suas peculiaridades micro ou macro clim  

 Com rela

ou com acabamentos em estado prec

autoconstru o 

das habita KOWALTOWSKI, 1997), mas poucos autoconstrutores realizam 

reformas com o intuito de melhora das qualidades t

quase sempre a insufici

e n

o conforto t s, devido 

de planejamento e Kowaltowski (1997) 

tamb

bairros residenciais autoconstru , sugerindo v

condi

popula

O estudo foi complementado atrav

no trabalho de Monteiro (2006), em que foram avaliadas as condi

dos verdes-fora e a percep atrav

entrevistas. O estudo tamb

promovam melhorias nessas condi

RUROS35 (NIKOLOPOULOU, 1996),  (HANDLEY 2003) e os 

da Universidade de Minnesota (BONSIGNORE, 2003). 

 

regionais, apresenta evidentemente varia o 

                                                           
 
 
35 RUROS:  

 



 

 

da autoconstru

preocupa -SP s

(1999) apresenta casos de Picos (PI) e Petrolina (PE), nos quais ocorre o contr

nordestino, a autoconstru -dentro 

localiza

as para proteger a casa e os locais de conv

efeitos perversos do sol sertanejo

de que, nesse local, a import -dentro para a subsist

fundamental, o que j

Veloso (1999) conclu

estavam se perdendo nos conjuntos habitacionais oficiais, nos quais a observ

frente e a ado

distantes do pa

implanta  social. Em Kowaltowski  (2005), a avalia

conjuntos habitacionais implantados pela CDHU36 na regi

eles apresentam problemas de implanta

sustentabilidade. O estudo prop

chamado 37, e conclui: 

 

S

acompanhamento. Os resultados desta pesquisa acad o os dados 

dos estudos de APO, devem ser usados para estimular as pol

abandonarem as solu

dos programas habitacionais. (KOWALTOWSKI , 2005, p. 938) 

 

Outros estudos brasileiros t

arboriza

2003), da geometria urbana como fator de contribui

                                                           
 
 
36 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S  

37 Desenvolvido por Suh (1990) para organizar o processo de projeto em engenharia mec

princ projetista mais criativo, reduzir o processo de pesquisa, minimizar as tentativas sucessivas e os 

erros do processo, al  



 

 

(NAKATA SOUZA, 2007) ou ainda da rela

FREITAS SATTLER, 2003).  

 No pr

padr as e o sombreamento ocasionado, e 

o conforto dos usu -fora. Moreno (2006, p. 124) conclui que a localiza

melhor ambiente t interior, o que 

vi

Moreno (2006, p.122) constata o n

porcentagem de sensa

realizadas. 

 Uma importante contribui -fora, 

trabalho de Romero (2001), que no entanto faz a integra t

conforto ambiental, transitando com habilidade  entre conceitos de ordem t

Atrav

paisag -ambiental parte de uma metodologia que os elementos pr

p -se naqueles elementos inerentes ao edif

aproxima

(ROMERO, 2001, p.213). A autora, neste trabalho, prop

dois macrotemas ,  e , e tr ,  e (Figura 

14), organizando a leitura em uma ficha bioclim se tornando esta uma ferramenta para 

projeta  

 

 

Figura 14. As tr
Romero, 2001, p. 154 

 



 

 

Como conclus

como um objeto inacabado, potencialmente em constante transforma

modelos preexistentes tornam-se desnecess

simultaneamente, o espa

e seja adequado ao lugar. Conseq

distintos espa

pesquisadas mediantes m

adequados desses objetos urbanos (ROMERO, 2001, p. 218) 

 

 As novas experi

proveito das novas legisla

acad -fora 

atrav  ou atrav

ambiental com os princ

 h  possibilidades renovadoras da qualidade de vida das cidades brasileiras, e o 

momento 

comunica se 

sentido, a exist , atrav

desenvolvimento de 

ecol . 

 

  

O conceito de ecossistema 

ambiente urbano: ele oferece uma estrutura para a percep

atividades humanas e de suas inter-rela

benef os os organismos urbanos, a estrutura 

f

todos os n

269) 

                                                           
 
 
38 O autor fala dos pa do globo, que teriam caracter

nos seus princ  



 

 

 

 

 

 Tuan (1974, p. 2) traz 

atrav  percep

foi deduzido39 que os fatores s -culturais s

principalmente das nossas pra -fora, 

trabalho de Tuan que est

argumenta eita por Tuan 

sessenta, duas dire

buscar solu oda parte. A segunda 

natural. Nenhuma das abordagens est

valores alia que as duas posi

uma vez que, na imin -se uma resposta pr

imediata; ao mesmo tempo em que, para a ci -humano 

j nte complexa por si s  

 

Entretanto, de um ponto de vista mais amplo, n

n

reconhecer os sentimentos humanos em qualquer c

podem ser exclu

                                                           
 
 
39 a partir das considera 2.1.3, 32 deste trabalho. 



 

 

elemento ecol

em profundidade, e n  

 

 Em Tuan basicamente se prop

n -ambiente, 

para mostrar como eles contribuem mutuamente na forma

de mudan  (a partir da substitui

significado para as atitudes frente ao meio-ambiente; 4. examinar a id -

ambiente na cidade, sub al

tipos diferentes de experi -chave 

para Tuan est  ele a define como 

t

fen

(TUAN, op. cit., p. 4, trad. do autor). ao 

mundo, e, segundo Tuan, tem mais estabilidade que percep

de percep  

 O conceito de . O la

pessoas e o seu ambiente , v

para compreender n -dentro e dos verdes-fora, mas tamb

seu papel. E, embora as id tenham enveredado, nas 

mais diversificados do que os previstos por ele, s

da paisagem) e comportamentais (territorialidade e privacidade) que passam a ser abordadas nesta 

parte da fundamenta  



 

 

 

 Em , a argumenta

humana tem eco inesperado na pr -se 

humana em buscar organizar os fen

bin -os inclusive a partir das suas rela

associa -morte, c -terra, norte-sul) at

complexos baseados no cosmos, em subst

colocados verdes-dentro e verdes-fora refletem tanto esse anseio inato pelos bin

quanto mais uma imagem que represente a polaridade dentro-fora e suas simbologias, j

dentre as categorias espaciais: 

 

O espa

a beleza forma e imut

do  biol

evolu

da id

terra. O atrativo das cidades est a justaposi

aconchego com o grandioso, a escurid

e , ambos trazem a conota

processos psicol  e 

 o indiv

p. 28) 

 

 Um dos caminhos para explorar a natureza da percep

a organiza

mapas -se Kevin Lynch, que em 1960 utilizou um m

que se baseava em entrevistas e passeios monitorados pela cidade para extrair parte desses mapas 

mentais gerados por cada indiv -los com o intuito de se conseguir um 

mapa mental da coletividade. Na verdade, o objetivo principal do trabalho de Lynch era mais o de 

compreender a cidade e a partir da

o estudo da percep bjetivo muito pr

assim como Lynch em suas pesquisas, entende-se que as duas coisas s

indissoci  



 

 

 

Contemplar cidades pode ser especialmente agrad

panorama possa ser. Tal como uma obra arquitet

no espa

decurso de longos per de uma cidade 

temporal, mas raramente pode usar as seq cias controladas e limitadas de 

outras artes temporais como, por exemplo, a m

para pessoas diferentes, as seq

anuladas. Isto acontece a todo passo. (LYNCH, 1970, p.11) 

 

 Em seu trabalho, Lynch (op. cit., p. 12) focou-se na 

cidade americana, estudando a imagem mental que os cidad

da sua aparente clareza ou  suas famosas cinco 

categorias de legibilidade espacial: vias, limites, bairros, cruzamentos, marcos. Entretanto, 

neste ponto que o sistema de Lynch se distancia mais dos interesses suscitados a partir dos verdes-

dentro e os verdes-fora, j  suas categorias n

da cidade, e tampouco o elemento verde. 

import

aplicavam no caso da sua  

 

Em Los Angeles, tal como em Jersey City, as pessoas sabem apreciar flores e 

vegeta

primeiras metades das descri -emprego estavam cheias de 

figuras vivas de flores e -se a altas 

velocidades, pareciam notar e desfrutar tais pormenores. (LYNCH, 1970, p. 52) 

 

 Escrito em Nova D de Gordon 

Cullen, tamb

se diferencie da de Lynch principalmente no que tange 

lugar). Tamb omposi

comp

legibilidade e interconex

um forte componente pragm ergem para o objetivo de encontrar formas e 

ferramentas que possam contribuir para tornar as cidades paisagens mais interessantes,  leg



 

 

belas. Centrando-se no fato de que 

experi todo o seu corol 40 sugere tr

para investigar esse processo: 1. 

din ; 2. local, ligada ao observador inserido num lugar,  de 

identifica -ambiente, com a localiza

pr

personalidade e tudo que a individualiza. veladas 

aos seus processos  

convertidas em projetos e estes por sua vez em edif

tridimensionais que se pretende habitar pessoas  o autor diz terem sido 

Sugere ent

Como em qualquer jogo, podemos recorrer a uma s

adquirida

(fotos) dos mais diversos aspectos da cidade que permitam a reflex

falta de lugares reais, Cullen os simula em croquis de sua autoria, com for

ineg Figura 15) 

 

 

Figura 15. Croquis de Cullen (1983): a) a praceta privada: fechada. b) a praceta quadrangular: praceta 
municipal. c) a praceta quadrangular: a praceta local 

 

 Com rela -dentro e verdes-fora, aborda a quest

abertos praticamente o tempo todo, e a vegeta

de seus exemplos. E, sem fazer como aqui a separa

                                                           
 
 
40 O texto original 971. 



 

 

utiliza em suas an -fora como verdes-dentro, com riqueza de morfologias e 

intera  

N  se pode voltar atr

arquitetura n

para expor pe

um meio destinado ao ser humano na sua totalidade, que o poder

si, ocupando-o quer estaticamente quer pelo movimento. Ao homem n

as galerias de pintura; ele necessita de emo

fazer surgir do solo e do c f

que o rodeia, atrav  

 

 As linhas de pensamento que foram basicamente inauguradas com Lynch e Cullen est

ainda bastante ativas em tempos recentes. Os m enriquecidos e ampliados, 

atrav

ou com ferramentas de geoprocessamento de imagens, al

psicologia41. Ao mesmo tempo, uma linha de pesquisa  de certa forma tamb

trabalhos de Lynch e Cullen, dentre outros  centrada na paisagem urbana e ao mesmo tempo 

preocupada com a presen  

 Em , Alexander (1976) n

import

paisagem. Eles aparecem em pelo menos 10 dos seus : espa

uenas pra

c -fora; jardim meio-escondido; terra

o -fora longo das ruas 

das cidades e vizinhan

algumas horas

e atual, o de um de  

 

Por conta da natureza diversa e casual dessas atividades, elas precisam de um 

espa

                                                           
 
 
41 Podem ser citados como exemplos recentes desse tipo de associa

Larkin (2004); Balran Dragicevic (2005) 

42 foi utilizada uma tradu algumas coincid

analogias poss  



 

 

totalmente, de maneira que qualquer atividade que seja natural para a vizinhan

em um determinado tempo possa desenvolver-se livremente e ao mesmo tempo 

tem algo de onde come  

 

 As descri

o espa m de sua preocupa

bem-estar do indiv

isso que os seus s -ambiente, a funcionalidade e a paisagem 

dos edif  cidade como palco para o desenrolar de in

 

 Kaplan, Kaplan Ryan (1998, p. ix) descrevem os avan

d

e com a paisagem. Seus trabalhos marcam talvez a passagem de uma fase de experimentos isolados 

(Lynch), e reflex

contundente, emprestando valores e t Os autores afirmam 

que, vinte e cinco anos antes da publica

pessoas aos ambientes naturais, embora a filosofia Rosseauniana j

atr ros benef

descobriu-se que de fato eles haviam. Tamb

cl

isso que escreverem -a-

dia RYAN, 1998). O livro parte do pressuposto que, embora as pesquisas 

tenham avan  faz com que os 

projetos de arquitetura, planejamento e desenho urbano apliquem muito pouco das 

descobertas na constru

uma sistematiza 43 e prop

procedimentos  sempre incluindo algum grau de participa

comunit

situa am sido testadas com rela

t -la como um coroamento das id

Cullen, atrav

                                                           
 
 
43 Somente em artigos do pr  



 

 

subs

aplicada mais aos espa

mais valorizadas por Kaplan, Kaplan Ryan (1998, p. 13) egibilidade

paisagem. (Figura 16) 

 

 

  

Figura 16. A matriz de prefer Ryan (1998) e exemplos de alguns exemplos de 
configura -b) de baixa coer
vista obstru -d) de alta coer
gramado suave s  

 

 aplan Ryan trazem algumas perspectivas 

perturbadoras, ainda mais se confirmada a sua Figura 16) para habitantes 

de outras culturas, e em pa ue as 

apontam para espa

espa

preferem ainda o jardim,  ao cerrado ou ao mangue, quando se trata de situ -lo 

pr

verde pr  

  

Alguns pequenos espa s s

saudade das casas na 

n

demonstrar algumas das qualidades dos pequenos espa  

pequenos espa

Por exemplo, as pesquisas t



 

 

habitacional n

permuta por espa s. A 

grande para permitir aos moradores marcar territ -los ou simplesmente 

torn -los atraentes. (KAPLAN, KAPLAN RYAN, 1998, p. 117, trad. e grifo 

nossos) 

 

 Uma outra precau os de Bonnes Bonaiuto (1991, p. 188). As 

pesquisas feitas na vizinhan  revelaram que a percep

moradores, comparada com a de profissionais, acerca das qualidades paisag -ambientais, s

s os casos em que essas qualidades est

ruim. Isolando-se o crit

dos profissionais idade dos 

profissionais serem mais -se em aspectos 

espec -modal da constru

das  aspectos f

sociais e simb BONAIUTO, 1991, p. 188, trad. 

do autor). 

 Confirmando a afirma Ryan (1998, p. ix) de que atualmente a 

popula iversos benef

Chen (2006) conduziram pesquisas detalhadas para perceber em quais fun

estava mais agu

este trabalho tamb -fora da cidade chinesa, suas conclus

permitem principalmente tra

conscientiza o itens da pesquisa 

foram agrupados em seis 

paisagem, benef -se no topo da lista (como sendo 

os mais importantes na prefer es chineses) quest

como liberar oxig o), reduzir ru o), consumir o g o), absorver a polui

(5o), produzir sombra (7o) e baixar a temperatura (8o). Do outro grupo importante, recrea

paisagem, foi dado grande destaque para o aumento da beleza (2o), espa

recrea o), e oportunidade para conhecer e ter contato com a natureza (10o). Portanto, embora 

os habitantes tenham e dos espa

verdes em contraste com as 

ornamenta CHEN, 2006, p. 



 

 

342, trad. do autor.), a popula i

ecol

controle de  

 

As conclus 44 sugerem que a prefer

 est

desejo humano inato e universal de restabelecer a t

Segundo, que h l adquirida sobre o papel das 

nas cidades. A quantidade de informa

dependendo da medida em que foi compreendida e assimilada 

influenciar as respostas e comportamentos. (JIM CHEN, 2006, p. 347, trad. do 

autor.) 

 

 A pesquisa tamb

paisagem, nos moldes de Kaplan, revelando a tend -

ecol ol

qualquer forma, -visual, 

pano de fundo para as atividades de recrea CHEN, 2006, p. 347, trad. do autor.). A 

partir desta constata rdagem ecol

regional, fora da cidade, deveria ser estendida tamb

parques mantidos por mera jardinagem, e sendo tratados principalmente como cen

deveria ser transformada em uma abordagem ecol

orientada para o usu  

 Resumindo, o que parece ser o desafio, neste momento, 

colocar em pr nhas de 

pesquisa interessadas na rela -natureza para efetivamente construir cidades e vizinhan

que se beneficiem dessas descobertas. Embora seja consensualmente aceito o fato de que a 

popula t

sua fun

                                                           
 
 
44  De certa forma as conclus  uma vez que confirmam que 

complicado de julgamento de valores  

45 Abrevia  espa  



 

 

surpresa a inabilidade do ser humano  em reincorpor -lo 

considerada como no m imo restrita a op  da maior parte das pesquisas  em tomar por 

abertas/verdes da cidade apenas aquelas que a mentalidade urbana lega atrav

estrutura fundi -fora. No relat rgess 

 (1995, p. 13)46 para a j

dos espa as 

sua forma, dimens  A sugest

1. as vizinhan

residenciais de alta densidade, incluindo sub

abertos atendem ao padr

negativos influem na efetividade dos mesmos. Refor

questiona, com rela  

 

Essas classifica

mas, quando se pretende abordar apenas a quest

dificuldade em se definir qual a dist

entre o verde e as resid ias. Dever-se-ia considerar as mesmas dist

recomendadas nos trabalhos para espa

como caso particular de espa -se em considera

as tro das resid

cal

influ  

 

 A pesquisa de Crow, Brown De Young (2006) com moradores dos emblem s 

de e , s

da malha urbana e que trabalham tanto com os verdes-fora quanto com os verdes-dentro. 

que a realidade do local, com rela u

min , tem 

Entretanto, a pesquisa trabalha um conceito semelhante ao do 

                                                           
 
 
46 O documento,  Uma revis

dist

pesquisas diversas em uma s  

47 Os bairros s -jardim projetados por Olmsted em 1868 nas cercanias de Chicago, 

introduzindo inova , anos mais tarde. 



 

 

planejamento urbano ecol e levar em conta uma 

BROWN DEYOUNG, 2006, p. 298), que pode ser compreendida como uma somat

paisagem e ecologia de todas as  

  

 

 Alguns dos 

 A Experi OLIVEIRA (org.), 1996). Os autores 

explicam que, no corpo da colet -se os trabalhos em duas correntes filos

distintas: 1. os estruturalistas, que v

que -efeito. 2. os 

fenomenol acham dif -efeito, e que, embora existam 

correla

contribui

interven

experi

suas ia do Rio de Janeiro, e o de 

Castello (1996, p.23), sobre a orla do Rio Gua

muito os pr

que inclu s em Boston e Jersey City, e os seus 

que ambos autores reconhecem as semelhan

verdadeiros mananciais de verdes-dentro e verdes-fora junto ao n  para a 

revitaliza isagem e o resgate de imagens simb

internacionais, tamb

-funcional com o perceptivo e o experiencial: 

comportamento e espa de um 

lugar

orientadas para o usu  

 Outro trabalho patrocinado pelo MAB48  Explorat

Popula

                                                           
 
 
48 Programa internacional  Homem e a Biosfera (do ingl ), patrocinado pela UNESCO, 

com o objetivo de desenvolver uma base racional para a utiliza



 

 

anos antes. A pesquisa de S

citados nesta fundamenta o -dentro e verdes-fora

caracter

p

urbano, atrav

tamb

m as quest

percep

prospectivas. Tomem por exemplo as quest -14 (Figura 17): 

preferiria morar? or que?

apresentadas ao morador, durante a entrevista, 

entorno da pesquisa: uma casa com vegeta da, 

para 73,9% dos entrevistados, foi a casa com vegeta

dela com uma que a utiliza

analogia

um ambiente mais verde?  

  

 

Figura 17. Fotos utilizadas para questionamento, por analogia com exemplos que n
do entrevistado, sobre a prefer  

 

 Muitas outras pesquisas se utilizaram e utilizam, at

entrevistas com imagens escolhidas para representar os conceitos em foco atrav

                                                                                                                                                                                 
 
 

melhoria das rela mbiente. Dos trabalhos internacionais citados tamb

os estudos para o , em Roma (p. 45). 



 

 

outro exemplo 

moradias, a sua compreens tro 

fotos representando as morfologias mais t

arboriza  

 De qualquer forma, tanto a pesquisa explorat

Watrin (2003), al  exalta

qualidades (paisagem, beleza, sombra, oxig

fun  tamb para se conhecer as 

prefer

origin  

 S logia mais baseada 

na an  

 

Como objeto de estudo da percep

situada hist , mas 

estuda-se sempre uma cidade particular e percept

sinais decorrentes da rela

Esses signos dispersam-se na imagem urbana natural e constru

que caracterizam certo modo de subsist

expressivos, na medida em que entendemos a percep

da linguagem que o homem desenvolve para intervir na natureza e construir o seu 

espa do indiv

modo como se apresentam 

(FERRARA, 1996, p. 61) 

  

 Atrav

descart  tarefa de que eles registrem algumas cenas espec

cotidiano, a pesquisa busca identificar essas 

meio-ambiente. Os resultados da pesquisa apontam, como em Kowaltowski (2005a) para os 

problemas da falta de identidade dos moradores com os espa -fora), 

explorando a quest

ent do nas tr

pesquisadas: interven

pr



 

 

constru amente vi

paisagem sofre com a falta desse processo, agrava a falta de identidade e resulta em menos 

iniciativa em termos de cidadania. Concluindo, Ferrara (1996, p. 79) afirma, a partir dos resultados 

da pesquisa, que m condi

geram uma percep

cidadania 49 

 

 

 

Pouco tem sido dito at ica ou qualidade visual. Isso porque 

poss

com uma resultante falta de aten

mencionados [fatores naturais, fatores humanos, tecnologia, metodologia, 

valores]. Mas 

tamanho relativo s

agregado a um pano de fundo existente. Podemos perceber, ent

est ssencialmente t

de uma forma carregada de significado. Por conseguinte, um projeto que satisfa

completamente a todos os crit

tem sido dito que uma paisagem ecologicamente harm

(LAURIE, 1986, p. 14, trad. do autor) 

 

 A quest

outros  momentos mais expl -se acrescentar que ela geram o 

pr 50, e portanto presente tanto nos 

verdes-dentro quanto nos verdes-fora. Ao mesmo tempo, reconhece-se o quanto se avan  hoje 

o homem  ou p  e percebe-se o novo 

universo que se abre para que se encontre o mitol

                                                           
 
 
49 Diante dessa constata -se destacar a disserta

Comunidades Marginais Urbanas: O caso da favela do Parolin em Curitiba  PR

compreender as dificuldades e insucessos em processos de interven

dos mapas mentais. 

50  (prazer, deleite), sentimentos humanos que adv

reconhecimento da beleza. 



 

 

cidades, e nas casas. O dom -dentro e dos verdes-

fora, e talvez a salva  

 Olhando novamente para os parques de Curitiba, conv

armadilha da 

mundo todo... Queiroga (2003) j laca dels Paisos Catalans, em Barcelona51 ao defender 

que designs 

popula

quando marcada por um design fundamentado na visualidade da paisagem, nem sempre 

estabelecer-se como lugar, de conv

activa, na acep ofundamento da 

vis -fora, em quando vem antes um design voltado para os interesses 

hegem

objetos, materialidade, mas incluem um sistema de a 52 

(QUEIROGA, 2003, p. 3). Talvez nesse sentido, ainda tenham sorte os autoconstrutores do 

Residencial S -fora s . 

Nelas n a moda global de design das pra

equipamentos 

h  

 Entretanto, manter-se nas respons to sobre o indiv

e a comunidade, sua percep

processos naturais e artificiais  sempre tendo como foco a preserva

abrang  abre a possibilidade de encontrar um ponto de equil

encontrar uma maneira de preservar e estimular, nos espa

da vida p -los para -a com a flora do 

planeta. Em seu texto 

obst  

 

N em vista para o s

como alcan  na defini

                                                           
 
 
51 Projeto de Pi  

52 Queiroga aqui se refere  

aqui, considerado como um conjunto indissoci  



 

 

ter em nossas vidas, ou quais elementos fariam dela (JOHNSON, op. cit., 

p. 173, trad. do autor)53 

  

O paisagismo tem seu papel em transformar a est

dever rmar, se n

para dentro dela. O trabalho dos arquitetos paisagistas pode evocar e mesmo 

provocar uma consci

ecologia. (JOHNSON, op. cit., p. 176, trad. do autor) 

 

 Uma das sugest

de lugar oferecendo um ambiente de  um que n

tenha uma composi que ser

que eles significam para os usu

foi confirmada no trabalho de Romero (2001, p. 218), quando diz que 

tratado como um objeto inacabado, potencialmente em constante forma

import

Johnson  (1997, p. 176) tamb

est

que isso signifique uma revis

arrumada quanto n

torn -la bela, de forma que as pessoas ir -la, desej -la e cuid -la

181). 

 

Os arquitetos paisagistas precisam descobrir um novo modo de observa

n ue est

que se apropria da apar

atualidade ecol

est dos 

processos naturais na cidade, da mesma maneira em que um fazendeiro valoriza e 

protege o seu po

simples reconhecimento ecol

                                                           
 
 
53 Aqui sua cr

, sem um centro, mosaico de sub rbios  o modelo seria bem representado pela imagem de Los Angeles 



 

 

precisamos encontrar maneiras de fazer com que as pessoas reconhe

import (JOHNSON, op. cit., p. 181, trad. do autor) 

 

 Ao falar de uma nova est

para os verdes-dentro e verdes-fora. Ao mesmo tempo, convence da necessidade e pertin

voltar para processos participativos  os quais permitem inclusive ampliar os conhecimentos sobre 

o comportamento humano, tema do pr  para aprender essa nova est

compromisso da humanidade de se relacionar melhor com o planeta. 

 

 

 As intera -ambiente f

cientistas sociais h ec

reconhecido h

comportamento humano e o ambiente est

tecnologias de uma a, mas n

capacidades e necessidades humanas, base da rela

ROMERO, 1995). A psicologia ambiental define o termo de forma ampla, incluindo os 

naturais e os constru

natureza humana que preveja as condi

de um modo decente e criativo. A partir desse modelo pode-se projetar, cuidar, proteger ou 

restaurar ambientes que fortalecem comportamentos positivos ou diagnosticar situa

problem

utilizando uma abordagem amplamente interdisciplinar, e reconhece a necessidade de ser 

(baseada na resolu -se em duas 

origens, uma interna SECCHIAROLLI, 1995), sendo que a 

externa se divide em tr dos arquitetos e planejadores ambientais, a dos ge

a dos bi



 

 

o ambiente constru

ssoal , por Hall (1990)54 e ainda, na linha do mapeamento 

cognitivo inaugurada por Lynch (1970) (j

de projeto centrados apenas na cria  abriu caminho para a 

avalia

segundo grupo tem como influ

dos ge os fatores s -culturais na conforma

comportamento espacial humano, e assumem que este, ao longo do tempo, contribui para definir a 

morfologia do territ

ambientalismo dos anos 70, e, superada a crise desse movimento nos anos 80, hoje voltou a se 

fortalecer, est

atua  

ou ). 

 Apesar de ser fruto de origens advindas de campos t

interdiplinariedade e da resultante complexidade e variedade de teorias, a psicologia ambiental s

tem crescido nos ade de estudos e pesquisadores envolvidos.  

 

 

 

 De acordo com Gifford (1996, p.13), a psicologia ambiental 

n  processos psicol

fundamentais como percep

experi

o pessoais (espa

lota

comportamentos da vida di

sociedade, e a rela -fora e os verdes-dentro n

                                                           
 
 
54 O texto original  

55 tradu , embora alguns autores utilizem o termo . 

Refere-se a situa sere num ambiente abarrotado de pessoas.  



 

 

processos e atua

processos. No e 

, que parecem mais cr

com os seus espa -se assumir, a grosso modo, que na situa

territorialidade se liga mais ao verde-fora, e privacidade se liga mais ao verde-dentro. 

ambos os processos est

maneira como os processos se resolvem em um e outro que auxilia inclusive na caracteriza

dois tipos de espa abertos. Verde-fora 

razoavelmente equacionada, na medida em que n

e pode ocorrer com a utiliza orporais 

no espa -fora, o jogo de territorialidades 

combativo.  No verde-dentro ocorre o inverso. Embora haja quest

os indiv dentro do lote, geralmente elas est

na forma de um acordo formal ou informal. Nos bairros dos autoconstrutores, o lote 

da fam

que estiver do lado de dentro do muro, sem ter sido convidado, 

invasor. Nesse sentido, n

outros, como nas quest  quintal do vizinho, 

ou ainda, da sombra dos pr -o, mas ainda assim h

limite, da divisa, a garantir o territ -dentro em que o 

tema da privacidade vem lmente dif

devido a in

plantas de cada moradia. Aqui 

combativo. Especialmente na fachada do lote, face em que se comunica com o exterior, com o 

p -dentro e 

nos verdes-fora e somente 

para o espa  

 Territorialidade 

do grupo) que 

atrav constru

atrav

demarca -p

de controle, assim um espa



 

 

territoriais. Um local que recebe aten

abertas de conjuntos habitacionais. Esses esfor s (1989, 

p. 159) j

controle territorial de pequenos espa

tinham vantagens em muitos pontos com rela . O artigo de Francis descreve 

essas diferen

qualidade dos espa  

 

 

 

 

 

Quadro 1. Algumas diferen  e um 
parque p  FRANCIS, M. Control as a Dimension of Public-Space 

Quality ? in: ALTMAN, I.; ZUBE, E. (Ed.). 1 ed. New York: Plenum Press, 1989. 
Cap.6. p. 160.  

 

 

 

 O artigo de Francis analisava jardins comunit

mais de vinte anos atr o e mobiliza

que n

no estudo de caso, a maior parte dos conceitos listados por ele para o jardim comunit

aplicam aos pequenos jardins de iniciativa individual dos moradores feitos no espa

Como j

urban -paisag

aplicava verificar se ocorriam os conceitos da primeira coluna da tabela de Francis. 

Parque p  Jardim comunit  
 Passivo 
 Quietude / Relaxamento 
 Ficar sozinho 
 Limpo /  
 Para olhar 
 Controlado / gerenciado pelo 
munic  
 Permanente 
 Verde atrai pessoas 
 Gostam 

 Ativo 
 Atividade / trabalho 
 Se encontrar, se juntar 
  
 Para participar 
 Controlado / gerenciado pelos 
usu  
 Tempor  
 Pessoas atraem pessoas 
 Amam 



 

 

 O comportamento com rela

mostram diferen FILIUS 1994). A 

partir desses estudos, verifica-se que as classes trabalhadoras v

oportunidades para atividades de lazer, enquanto que as classes profissionais valorizam mais as 

onsideradas 

importantes, especialmente em um n

conhecidos, como visto atrav Chen (2006)). O bem estar psicol

seguran indicadores da psicologia ambiental 

dependem da percep

MCKENZIE, 1978). E os sentimentos de pertencimento, privacidade e lota

assim como a oportunidade para a individualiza

usu CARMONA, 1997; THOMAS, 2003). 

   Em pa

freq  territoriais. O controle do espa

para a prote

dessa atitude defensiva, e est

altamente valorizada, j

geral leva a uma busca de seguran

mecanismos de defesa e marca  Atrav e seis tipologias 

habitacionais nas regi

2005a), foi verificado que esses mecanismos ocorrem tanto nos bairros mais ricos como nos mais 

pobres, e em v  p

demarcados e defendidos pelo novo 

aponta para o fato de que n

projeto paisag luam possibilidades de personaliza

privacidade 

proximidade entre as unidades habitacionais traz interfer  

 

A possibilidade de privacidade nos ambientes urbanos atuais tem se tornado mais 

remota e pode ser respons

selvagens ou lugares ermos e distantes em busca de isolamento e de uma conex

espiritual entre si mesmos e a natureza. O ambiente constru

privacidade uma possibilidade real. Isto seria mais facilmente conseguido dentro 

da pr



 

 

casa, e utilizando os conceitos mal-conduzidos e modistas que levam anta 

livre, isso se torna uma possibilidade mais ef

do autor) 

 

 

 H  e analisar a dimens

mais concreta dos espa Ali -fora.  

 

In Mesmo havendo 

diverg -la como um espa

p

lazer dos habitantes urbanos. 

Ao longo dos tempos, com a evolu -se significativamente o 

papel da pra sempre a caracterizou, 

permaneceu e permanece como a sua mais intr

MACEDO, 2003, p.15) 

 

                                                           
 
 
56 Do alem

usu , ou pequeno 

jardim  



 

 

 Esses estudos trazem uma importante contribui

planejadores e aos habitantes das cidades, construir o espa a conviv

cidadania, oferecer resist

global, e ainda se auto-reconhecer como comunidade. Nesse sentido, pode ser acrescentado seu 

valor aos valores e conforme descritos por 

Robba e Macedo (op. Cit., p. 44-45). Ao percorrer as cidades brasileiras, pode-se encontrar 

pra 57, mais 

mais diversas formas estil

manifesta

normalmente s uando este as 

compreende como espa

manifesta

muito mais forte do que, por exemplo, as pra o, que exige uma 

porcentagem de 

classifica

de passagem, espa  

 Entretanto, oltando o olhar para os bairros de autoconstrutores de Campinas, e para as 

suas novas demais para carregarem a mem

da lei antes que da vontade p pra

(indefinem-se entre espa

p. 48), os bairros mais afastados e menos consolidados recebem projetos mais simples para a 

implanta stas. Antes de implantadas, 

s

futebol, e s

moradores. Os autores tamb ntensa barreira psicol

o espa

descren

pode iniciar, por exemplo, uma a

venha a despertar a aten

nos verdes-fora. 

                                                           
 
 
57 No sentido definido por Robba e Macedo (op. Cit., p. 17) como 

conv  



 

 

 Um exemplo s , que existem h

anos (DRESCHER, 2001). Chamados de ou , os jardins surgiram como 

forma de aliviar a fome e as prec

embora nascessem de iniciativa p  que eventualmente adquiria e/ou disponibilizava um lote 

urbano, dotava-o de infra-estrutura (cerca, sanit

jardinagem)  passavam depois a serem administrados pela pr

conselhos comunit

que participam do seu cultivo moram a grande dist -se de um meio 

de transporte para atingi-lo. Segundo Drescher, o perfil dos usu dos jardins e dos pr

se modificou na Alemanha ao longo dos anos, com a chegada de imigrantes da 

Europa Oriental, e conforme as demandas espec

utilizam os jardins mais para plantar flores e para o lazer, embora tenha sido um suporte para a 

produ

comuns na Inglaterra, onde s e tamb

transferir a id  pa

(CHATWIN, 1998). Essas experi -se em conta quest

culturais e tradicionais, clim

jardins comunit

pela popula -se programas de treinamento participativo, monitorados e 

adaptados -se em conta, por exemplo, a estrutura familiar matriarcal de 

alguns pa  

 Um outro exemplo vem do movimento pelo ou teto-jardim. J

tamb nta

comunit

constru -jardim 

verde no urbano que pode ser feita tanto de forma coletiva como individual, dependendo do 

edif

pode ser mantido por particulares em se tratando do pr r 

um grupo ou associa

jardim-comunit -jardim. Nos pa

benef -jardim, como o seu papel atenuante sobre a sobrecarga dos sistemas de drenagem 

pluvial urbana e sobre o efeito de ilha de calor urbana. Al

B -jardim resultaram em incentivos e 



 

 

legisla ua presen , 2003; 

DUNNETT KINGSBURY, 2004). Entretanto, a tecnologia envolvida com a execu

manuten -jardim, garantindo boa impermeabiliza

extensivo ou intensivo, bem como os procedimentos para sua execu

agora est

ainda distantes de serem uma possibilidade real para cidades adensadas do terceiro mundo. 

 De qualquer forma, esses dois exemplos  o 

jardim comunit -jardim  podem ser considerados dois mecanismos valiosos para o 

conceito de -dentro, mas trazendo para ele 

possibilidades coletivas e comunit

processos de viabiliza

realidade em bairros como o Residencial S  Sobre o jardim comunit

barreira psicol -jardim a urg

seu barateamento e banaliza  

 Mas o jardim comunit -jardim s  exemplos de uma gama imensa 

de ferramentas que est

primeiro mundo, que podem ser utilizadas pelas pessoas dispostas a tornar o seu ambiente mais 

verde. Desde as ferramentas mais simples e que podem ser utilizadas individualmente, como os 

vasos, canteiros e floreiras, aplicados a jardins, balc  

(verde-dentro) at  e 

 (verdes-fora). 

 

Apesar de que adicionar verde ao ambiente constru

efetiva quando aplicado dentro de uma abordagem ecol

e 

que aplicar vegeta

positivo e prazeiroso, estar

vida na cidade. (JOHNSTON NEWTON, 1993, p. 79) 

 

 Vindas no bojo das crescentes preocupa col

sedutoras para futuras vis -pleno

iniciativas que funcionam em , diferentemente dos parques p

pra

p



 

 

t

paisagem urbana das comunidades carentes. Seria uma nova modalidade de autoconstru

. 

 

Os horrores das habita

atualmente, mas as a ondi

As massas sempre foram de pouco interesse para engenheiros e arquitetos. Na 

primeira metade do s

importavam com projetos arquitet

empreiteiros realizassem a coisa mais simples poss

das casas em estilo georgiano, geminadas e de alvenaria. Edif

igrejas ou escolas, n

implantados posteriormente, como resultado da benevol

ou da interven  

 

 
Figura 18. um bairro prolet
(2003, p. 560) 

 

Sub

semelhan Figura 18). Passaram-se quase 

duzentos anos, e os habitantes de bairros perif

cidades incompletas. Os verdes-dentro tornam-se espa



 

 

Tanto nos verdes-dentro como nos verdes-fora desaparece a natureza, desaparecem as s. 

Ficam a aguardar igrejas, escolas, pra

  

A autoconstru

arquitetura, como arquitetura vernacular. Rudofsky (1987)58 encontra sin

qualidade vernacular em 

defini

poucos intelectuais ou especialistas, mas pela espont

pessoas com a mesma origem, agindo sobre uma experi

de vista, a arquitetura autoconstru

vernacular, apesar de ser extremamente distinta da arquitetura vernacular colonial do Brasil.  

Em 59 

(KOWALTOWSKI I LABAKI, 1996), s o exploradas. O 

artigo chama a aten

tem ra

exceto na arquitetura rural, a arquitetura urbana foi se desenvolvendo com poucos mecanismos e 

elementos adequadamente adaptados ao clima da col

pr

por exemplo a varanda, perderam-se na 

estudo posterior (KOWALTOWSKI, WATRIN PINA, 2007), o pr

seria objeto de estudo, com a confirma

t

arquitetura colonial. Os autoconstrutores inspiram-se em padr

brasileira, tamb ra colonial. No relat

cient  SP

Ruschel (1995, p. 11) 

transforma a de modifica

constru

construir, demolir, reconstruir, onde a reforma 

identifica n nas as formas mais comuns e preferidas de implanta

                                                           
 
 
58 O texto original  

59 do novo vernacular: um exemplo brasileiro  



 

 

na Figura 12), mas tamb

como o -dentro endo ocupado, at  

N

fen

(1976), Ward (1982) e Math

fen

cidade. Entretanto, n  sobre os problemas conceituais 

e pr

moradia 

da autoconstru  pois, para ele, 

em melhor posi  a fal

acabou n

imperativa de que as popula

o poder e a responsabilidade de tomar as principais decis

forma de garantir que o processo n -realiza  peso para a 

economia

(1982). 

 

N

maneira na qual diferentes grupos interessados em habita comportado, 

e ir -econ

assim n

mais pobres est

sobre os mecanismos no campo da habita

renda. (WARD, 1982, p. 278) 

 

 A verdade 

s  da paisagem nos bairros 

de baixa renda, e n

dificuldades e conflitos acreditando numa melhor qualidade da arquitetura e dos espa

com propostas t -participativas e ao mesmo tempo manter uma postura cr

injusti , uma vez que sob a , em 

termos individuais, a popula

lotes para autoconstru



 

 

conjuntos habitacionais, n

generosidade de espa pouco generosa. 

 

As paisagens do territ

fragmenta

entidade urbana. [...] Parte cada vez mais expressiva dos tecidos habitacionais e 

instala istribui

constituir uma paisagem p

excludentes, a esfera de vida p  

 

 No caso de Campinas  pertencente la Queiroga (2006b) 

 evidencia-se as rupturas e fragmenta

precisamente nas regi

sistema vi  integra

pobre de periferia serve apenas ao centro da cidade, e essa servid

principais vias que o atendem. Entretanto, algumas vezes a fragmenta

absolutamente descont  paradoxalmente traz o benef

dos lotes e do verde, entremeando esses bairros com pastos e c

semi-desativado, mas que areja a densidade das manchas constru io 

apenas transit

assim, fragmentada. Essa 

bairros de autoconstru egi

v Figura 19) 

 

 

a) autoconstru  

Figura 19. Exemplo de tipologias t
paisagem megalopolitana do sudeste brasileiro. Ilustra  (2005a) 

 



 

 

 Como aproximadamente 60% da produ e moradias no Brasil 

Figura 19a), e domina ainda com mais for

regi m o mesmo tipo de 

autoconstru

urbanizados  neste caso sem casa embri -padr

COHAB60. Essa forma pode ser classificada como autoconstru  em que h

esp

entidades como ONGs, universidades, cooperativas. Normalmente esse tipo de autoconstru

envolver outros agentes, tem car  

 As outras tipologias mais usuais s , cuja principal diferen

multidisciplinar projeta e acompanha a constru e os , 

horizontais ou verticais, nos quais o poder p

depois as entrega prontas Kowaltowski 

 (2005a) fazem uma an se dessas quatro tipologias, em compara

bairros de m

apropria -dentro e verdes-fora) criados em cada uma delas. Verifica 

que n

apropria

condom Figura 20), muitas 

vezes os verdes-fora (as pra

moradores, por quest

dispon  que o morador ou o condom -dentro 

bem delimitados e murados. J

seguran ria

do espa

verticais, a pesquisa de  Kowaltowski  (2005a) aponta que um dos motivos -

dentro criado entre os pr -p ) n

paisag

de passagem e utiliza  

                                                           
 
 
60 Companhia da Habita

habitacionais no Estado de S  



 

 

 

 

a) condom  

Figura 20. Exemplo de novas tipologias t -alta e de renda 
alta, observ  
(2005a) 

 

Discorrendo sobre a realidade indiana, Correa (2000, p.107) externa: 

pensamos em constru  e n

nos espa

colocada com enfoque ao seu pa

parece ser mundial a import -dentro. Os projetos de Correa s

ant Figura 21), e as habita ojetadas por ele emanam dos espa

com ele o tempo todo. Valendo-se da milenar tradi

diversas possibilidades de dentro-fora, e de articula -dentro e dos verdes-fora. 

que para garanti-las, e torn -las t

infinidade de fatores a serem trabalhados. Um autoconstrutor, por mais que seja  como mostraram 

a maioria das pesquisas citadas  um apaixonado pela natureza, pela flora, ainda precisa adquirir a 

compreens

inclu  



 

 

 

 
  

Figura 21. Implanta nidade de vizinhan
projeto de Charles Correa para  (1973-82). Em  Correa (2000, p. 64) 

 

Se lembrarmos que a autoconstru

brasileiras, percebemos o quanto ela 

Grande parte das moradias autoconstru

inser Reis (2002), 

desde a d -se uma redu

sequer compensada nos servi grada

degrada

por parte do poder p

dos conceitos das habita opulares autoconstru

que possam ser desenvolvidos programas de apoio e melhoria. Ao mesmo tempo, como foi 

sugerido, aceitar o desafio de fazer isso e ao mesmo tempo manter uma postura cr

processo, lutando pela n

inadequados, e pela sua modifica

evolu esenta um novo cap

nessa hist -BNH

anterior, centrada em um modelo  

 

A formula  capaz de substituir 

aquele que come  

processo longo e demorado, que somente consolidar-se-

experi

aperfei  esta nova forma de enfrentar a quest



 

 

habitacional ganha grande relev

alternativas aos modelos de Estado interventor, t

, desenvolvido na era Vargas, e do Estado m ho 

neoliberal. Omisso frente a suas responsabilidades com a qualidade de vida dos 

cidad  

 

 

sempre atrav o do ponto de vista da sua natureza social como 

do seu alcance como manifesta -ambiente f

urbana. Kowaltowski  (2006) alertam para o fato de que, embora tenham sido desenvolvidos 

muitos processos inovadores para a melhoria da qualidade de vida das pessoas  inclusive atrav

de processos participativos e da ado  esses processos formam um grupo 

pequeno frente uitas 

vezes restrita aos mandatos pol

mecanismos legais que garantem, por exemplo, as 

serem garantidas por conjunto. Cheque Jr. (2005) sugere uma s e subs

dos projetos habitacionais e de altera

construtiva e econ

moradias e dos bairros. 

A maioria dos autores reconhece que muitos dos valores quantitativos implantados pela 

legisla 61  significaram alguns avan

(MORETTI, 1997). Os avan 62, 

mas ainda assim esses par

import

dos anos, para adaptar cada casa  no caso dos programas 

habitacionais de lotes urbanizados, o tamanho ex

problema ocupando-o todo, eliminando todo o seu verde-dentro. 

 

                                                           
 
 
61 Refer om normas gerais e par

urbaniza

locais (CHEQUE JR., 2005, p.17) 

62 A Empresa hoje conhecida como CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S

Paulo - foi fundada em 1949 e j

denomina  



 

 

N

baixa renda, onde a 

incerteza de todas as respostas que encontramos at

id

moradias aumentando a produ

aquisitivo mais baixo abaixando o padr

sistemas de constru

indiscriminada e reurbaniza nsidade com altos 

edif

experimenta

melhor tecnologia. Mesmo assim, a despeito de todos os eufemismos em uma 

m osa ret

indubitavelmente o princ

deve ser motivo para otimismo. (HAMDI, 1991, p. 180) 

 



 

 

 

 

Os holandeses foram os que melhor mostraram como era simples e cab

ampliar as cidades segundo os princ

com a participa  

 

Embora a id nejamento possa ser verificada em 

sociedades antes mesmo da escrita, a participa

associada ao envolvimento da popula

desenvolvimento tiveram forte influ obre ela (SANOFF, 1999). Os m

t

pa

diversas omo a necessidade de considerar o desenvolvimento sustent 63, a falta de 

confian -ambiente e 

sa e j

tinha se tornado mais democr (PETTS LEACH, 2000). Focando mais especificamente nas 

quest

valorizada e praticada, Santos (2004) discorre n  tipos de participa

(manipulada, passiva, por consulta, por incentivos materiais, funcional, interativa e de auto-

mobiliza

estabelecimento de estrat de alternativas, elabora

recursos, etc.) mas tamb -la e sobre os seus limitantes. Dentro 

do panorama tra

que a busca de respostas a quest

processo este que envolve in

de um Residencial S  com os seus moradores, 

pratica-se o que Santos (2004, p. 160) chama de Pr -compreens

part

da compreens lanejamento

a busca de respostas sobre a liga

                                                           
 
 
63 Principalmente nos EUA. 



 

 

abordadas nos levantamentos e entrevistas, se reveste de est

participativo, ao dividir com cada entrevistado as geradas. 

 Al

de planejamento ambiental e planejamento urbano, al

de edif -fora. Com rela

 e participativo), Sanoff (1992, p.79) sugere que a tarefa do arquiteto n

produzir solu

os benefici

direcionadas para elevar o n

dessas trocas entre arquiteto e usu rocesso deve ser cont

buscar sempre a maior representatividade poss

organizacionais e metodol

diversas formas de utiliza  como um meio de aprimorar a comunica

entre pesquisadores e pesquisados, ou entre planejadores e usu

dada a imagens visuais em pesquisas de comportamento ambiental, suas investiga

valiosas contribui diversas estrat

fotos, escolha de fotos, mapeamento, nota Ao mesmo tempo, utiliza-se 

de quatro grandes categorias para as mensagens ambientais (identidade, orienta icado e 

territorialidade) e ressalta as qualidades adicionais de se utilizar abordagens integrando v

t  

 

Primeiro, do ponto de vista social, a integra

resultar em um melhor entendimento das necessidades visuais das pessoas e um 

crescimento efetivo da utiliza

comunidade. Segundo, para o grupo de usu

de ter havido influenciado no processo decis

conseq , com 

informa

1991, p. xiii, trad. do autor) 

 

Quando  pol  das procura-se colocar esse conceito 

inserido em um est

(1991). As suas pesquisas trazem alguns elementos balizadores importantes quando objetivo 

utilizar linguagens n -verbais como co-participantes para estabelecer comunica

A partir de Krampen (1979, SANOFF, 1991, p. 25) sabe-se, por exemplo, que o observador 



 

 

nem sempre compreende croquis  a 

compreens Figura 22)  1. croquis com detalhe m

informa  e focando 

nos elementos e , concluiu-se que 

desenho das aberturas 

croqui que se pode concentrar o foco do observador em temas espec a

tarefa mais dif

de informa  

 

 
Figura 22. Os quatro n ampen 
(1979, SANOFF, 1991, p. 25) 

 
 

Embora o autor utilize muito mais, ao longo do livro, o termo , na sua forma como 

adjetivo, foi aproximadamente por esse per

, e ainda, verbal , em propostas de planejamento e desenho urbano, 

principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos (SHIPLEY NEWKIRK, 1998). A r

dissemina -

privados, atrav os EUA e em outros pa

crescente e justificada preocupa

conceitos superficiais e ef NEWKIRK, 1998; MCCANN, 2001; SHIPLEY, 

2002). O significado claro e universalmente compreendido de tem ficado impl

trabalhos, e 

a premissa tem gerado o oposto, justamente muita confus ela sua recente 



 

 

dissemina Newkirk (1998, p. 413) apontam para pelo menos tr

deveriam ser tomadas com rela

respeito ao sentido literal versus o sentido metaf  citando como exemplos dos planos para 

Sydney (Austr de Sydney tornar-se 

comunidade din SHIPLEY 

NEWKIRK, 1998), e Vancouver quer ser gi

as coisas que a humanidade aspira a n SHIPLEY 

NEWKIRK, 1998). Diante desses postulados os autores perguntam: 

admir  (mesmo que em sentido metaf

algum dia vistas e as pessoas poder

alerta para o perigo de se confundir com participa

planejamento participativo sem que haja a cria compartilhada, e tamb

fortes podem ser pessoais ou mesmo autorit

poss  e a id cidad

criando seus pr

pode dar uma contribui

parecer. entretanto, n os planejadores para evitar ou manipular o 

processo democr nos 

atividade que merece ser chamada de planejamento NEWKIRK, 1998, p. 414). 

Levantados esses alertas, pode-se voltar o foco da discuss

Newkirk chamam de 

diversos tipos de abordagens e metodologias em um processo de pesquisa e planejamento, 

que se busca dar aqui, ao olhar para as alternativas de futuro dos bairros dos autoconstrutores, no 

 a este t

utilizados em processos participativos de desenho e planejamento urbano, tanto no exterior como 

no Brasil. Uma possibilidade interessante 

pesquisadores, para criar imagens visuais a tempo real que venham a colaborar para a comunica

entre pesquisadores e pesquisados, ou planejadores e usu

Pilsen, nos arredores de Chicago (AL-KODMANY, 1999), o m

ferramenta elo com ferramentas tecnol e Estas muniam os 

l  de an

imagens da vizinhan



 

 

traduzia as id

comunidade. A pesquisa refor

componente chave em participa  ampliada atrav

combina -

KODMANY, 1999, trad. do autor). 

Thiel (1997) fala de pesquisa e planejamento ambientais baseados na 

 e seus percursos, descrevendo um processo participativo a que ele chama de 

( -tectura

Lynch e Gordon Cullen, embora os m a 

 ao inv  gr

planejamento participativo, quest

explorados em in e esgotar, e nem ser suficiente 

na incessante busca pela qualidade ambiental e visual da paisagem urbana. 

 

Uma compreens  uma 

que reconhece o projeto como  e n  da participa

comunit  

Nesse sentido, o projeto pode ser uma forma efetiva de capacita  

um processo que aprimorar

projeto como parte integrante das pol

promover  



 

 

 

Inicialmente a proposta era de trabalhar com dois casos de bairros de autoconstru

habitacional64, que eram inclusive muito semelhantes nas suas dimens

posi

Apesar de todas essas semelhan Figura 23) possu

algumas diferen

maior parte dos seus lotes ocupada, suas constru

e muitas s  

vegeta

tamb

dois bairros tamb

oitenta, com a disponibiliza -padr

lotes no S  

 Ap ntrevistas-teste, no Residencial S

indicavam a possibilidade de que o estudo de caso, se fosse realizado apenas neste bairro, como 

caso que 

mais pesaram nessa escolha foram: primeiro, o fato de se tratar de um bairro de autoconstrutores j

consolidado (com a maioria dos lotes ocupados), em uma situa

pela necessidade do verde e ao mesmo tempo dif g

a clara delimita

coesa de sua paisagem. 

 O bairro se situa no final do eixo de transportes definido pela Avenida das Amoreiras e 

Avenida Ruy Rodrigues, ficando a pouco mais de 3km al

terminal de 

cabeceira da pista do Aeroporto de Viracopos (Figura 24). Ao seu entorno h

s

500m a noroeste do bairro se localiza o encontro do c Figura 

25). 

                                                           
 
 
64 Algumas fases da pesquisa foram efetivamente realizadas para os dois loteamentos. 



   

Figura 23. mapa do munic

Jos visto no detalhe da Figura 24 

 

 



  

 

 

Figura 24. Imagem de sat Figura 25. Imagem baseada em foto do
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O estudo baseou-se em entrevistas agrupadas por trechos de rua com comprimento de 

apenas uma quadra (Figura 26). Os trechos permitiram estudos a partir de entrevistas com 

moradores que mant

ind

poderia trazer uma riqueza maior de resultados do que dois trechos de situa

semelhantes mas que fosse um em cada bairro. 



 

 

 O Residencial S 2, em uma forma trapezoidal que mede 

270m na sua frente para a ue leva ao centro da cidade, 400m ao fundo e 

aproximadamente 600m nas duas laterais.  Possui um declive moderado sentido sudeste-noroeste, o 

que significa que, ao chegar no bairro pela estrada que vem de Campinas (Av. Camocim, 

prolongamento da Av. Ruy Rodrigues), entra-se pela cota mais alta, a 608m acima do n

que cai para 583m no ponto mais baixo do bairro. A maior parte das ruas tamb

sudeste-noroeste  o que significa a canaliza  a n o ser 

as ruas da entrada, na parte alta, que s

outros bairros da mancha urbana fiquem a menos de 1km do S

claramente definidos, estando ele confinado entre essas barreiras fortemente marcadas: Ao sul, a 

estrada que d -

tens

cer  

 

Figura 26. Planta do Residencial S

entrevistas. O trecho A, composto por 26 lotes para o nascente da , defronte 

26 lotes tamb  o nascente da defronte a duas ; e o trecho C, com 19 lotes 

para o poente da  defronte  

 



 

 

 

O estudo de caso que aqui se apresenta teve car -se em conta a 

sugest  de Taylor, Zube  Sell (1982), de que a combina

 

f -se trazer para o estudo de caso alguns procedimentos que de certa 

forma atendessem ou ao menos tangenciassem essas abordagens. Aplicadas de forma a permitir o 

teste das tr 65, as abordagens permitiram construir uma s  

 

 : conceitua  e ; conceitua ; 

levantamentos, mapeamentos e an -ambientais do bairro; gera

das  de verde pleno 

 F -psicol : realiza

especialmente com rela

moradores; an -fora e verdes-dentro, seu 

posicionamento sobre o p -privado. 

 Cognitivas: mapeamento dos conhecimentos dos moradores, revelados pela entrevista, 

incluindo suas observa

espa  

 Comportamentais: registro fotogr -dentro e verdes-fora), 

an de a

aspectos visuais  da paisagem ou centradas na inser  

 

Ao mesmo tempo, o teste da hip  sobre as maiores possibilidades de 

melhoria das condi

todos os espa  exigiu maior cuidado, nos 

levantamentos, observa e subs

teste da hip

p

delimita orma perme

                                                           
 
 
65 Vide item 1.2 As hip  



 

 

considerando como objeto tanto os verdes-fora como os verdes-dentro. Nesse sentido, o que 

facilitou o acesso aos espa

atrav rea, al  

Foram evitados procedimentos de entrevista baseados em utiliza

conceitos atrav

e portanto, nesse sentido, as vis

do pr

 Ou seja, ao inv o fotos e imagens de 

outros lugares, exemplos de ruas, pra

foi feito foi a simula As entrevistas tamb

foram e conduzidas de forma a estimular o morador a falar livremente sobre as suas 

impress

poderiam ter sido perdidas se as entrevistas fossem conduzidas como simples question

prejudicando a abordagem de que falam Taylor, Zube Sell. 

Com rela

e 10 do Residencial S

foram: a exist

a escolha de ruas longitudinais 

fazem, portanto, frente para outros lotes. As  b sicas na paisagem das tr  

a) a , que s

10.  

b) sua ; sendo a rua 2 na ponta nordeste, a caminho da Cer

Dois Irm lta tens

escola estadual, j  

c) a  junto a cada trecho; a rua 2 defronte a uma grande 

pra declividade (Pra

central, reservado para futuros equipamentos urbanos, e a rua 10 defronte a uma pra

alongada e estreita (Pra -se bela vista panor  

 

A escolha dessas tr

hip como comunidade mais 

articulada e n -passiva, s

paisag ica de seu pr



 

 

2, onde foram observados jardins privados sendo cuidados no espa

contribuiu com o primeiro ind  dos levantamentos e 

entrevistas realizadas nos tr  

O estudo foi realizado em tr

explorat

um panorama e subs

rua mencionados. A fase 

 para cada um dos trechos selecionados, e que foram utilizados, nesta mesma fase, em 

entrevistas com os moradores daquele respectivo trecho. E finalmente uma fase 

e an  

 A pesquisa tamb

DATAHABIS, que -a nvolvendo diversos pesquisadores e frentes de trabalho. 

Paralelamente, no ano de 2006, a profa. Silvia M. Pina conduziu uma s

levantamento da paisagem do Residencial S

com  uma turma de 2o ano de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Engenharia Civil da 

UNICAMP (disciplina AU114). Tanto as atividades do Projeto DATAHABIS, quanto o material 

coletado e desenvolvido pelos alunos de AU114 constitu re o 

bairro. Essas informa

chamados de fase 

desenvolveu com um cronograma independente do estudo de caso em si, e deve ser compreendida 

mais como uma 



 

 

 

Um panorama geral das fases da pesquisa pode ser observado na Figura 27. Antes de passar 

ao detalhamento de cada fase,  

 

 

Explora

apoio e organiza rat  

 

. Material preliminar: Planta do bairro, busca de originais da COHAB-Campinas e 

informa . 

. Cadastro de Informantes e Entidades: montagem de um pequeno banco de dados 

com nomes, telefones e contatos que subsidiariam a pesquisa. 

* . Pesquisadores de Campo: Sele  escopo de tarefas de 

checagem/atualiza  

* . Levantamento fotogr  

* . Sobrev

entorno pr

cardeais e colaterais. 

* . Mapeamento: Vegeta u

lote (corpo de constru

espa -fora). O sobrev -A3) foram 

subs  

 

 Composi

composto de fotos e ilustra

basicamente os conceitos: seguran eas verdes e elementos naturais, territorialidade, uso, 

conforto t

foram primeiramente realizadas para a Rua 2 (pr -teste) e consecutivamente repetidas para a Rua 7 

e para a Rua 10. 



 

 

 

An ele  

. Temas espec

. Simula do trecho de rua em estudo na situa  

Simula do modelo de 

. Execu : sobre uma perspectiva (o mais 

panor Utiliza

(A3) e a e eram croquis feitos  

. Fechamento do protocolo de entrevistas, sele

de um do entrevistado (que foi entregue ao morador ap  

. Aplica  

. Compila das entrevistas gravadas 

 

 

. Projeto Datahabis 

. Disciplina AU114 do Curso de Arquitetura da FEC-UNICAMP 

. Dia da Cl  

 

 Caracteriza  abertos do Residencial S

observa  

. Compila  

. An



  

Figura 27. Fluxograma do estudo de caso. O circuito das etapas 



 

 

A fase do estudo chamada de (A) correspondeu basicamente aos levantamentos de 

campo. As plantas b 66 (Figura 29), 

e plantas do bairro fornecidas pela COHAB-Campinas. A implanta

a pol  implementada pela COHAB. 

Durante essa fase de levantamento das informa -

A2), tamb

da Associa

no n Figura 28), marcando oficialmente o in

do estudo de caso. 

 

  

Figura 28. Fotos tiradas no primeiro levantamento da Residencial S
cal
a) Rua 7. b) Rua 3 

As primeiras visitas explorat oram importantes para a compreens

algumas din

o bairro pode ser compreendido em tr

entrada do bairro, em cota mais alta, e composta pelas -

oeste, sendo que a Rua 21, paralela 

com esen

reservadas para os equipamentos p -creche-posto de sa

                                                           
 
 
66 SANASA Campinas: Companhia de Saneamento B

digital atualizada, em , de todo o munic  



 

 

escola j

sentido norte-sul, com todas as ruas desembocando na Rua 11, na parte mais baixa do bairro, onde 

h -desativada Tr

estradas e caminhos de terra que chegam 

Pra declive natural de 7%, e um pequeno espa

hoje utilizado como pra  
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Desde o princ

p -se de todas as formas conseguir acesso visual tamb

abertos particulares. De forma geral, fotografias tiradas em um sobrev 67 dos bairros, feito a baixa 

altitude, p

tridimensional que atendesse razoavelmente a esse quesito (Fase A5). Como o interesse das 

investiga

n seria 

necess

realizadas outras visitas (20/09/2005; 24/08/2006 e 25/08/2006), para mais fotografias do bairro ao 

n posto o levantamento b

terem sido novamente necess

de oito quadrantes ao redor dos bairros (Figura 31, 31, 32) , al e topo. (Figura 30) 

 

 

Figura 30. foto de topo do levantamento a
especialmente para o projeto DATAHABIS 

 

                                                           
 
 
67 O sobrev ado em 28 de mar  



 

 

 

Figura 31. Foto tirada em sobrev
sudoeste. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 

  

 

Figura 32. Foto tirada em sobrev
sul. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 

 



 

 

 

Figura 33. Foto tirada em sobrev  2006, partindo do quadrante 
sudeste. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 
 

 

Figura 34. Foto tirada em sobrev
leste. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 



 

 

 

 

Figura 35. Foto tirada em sobrev
nordeste. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 
 

 

Figura 36. Foto tirada em sobrev
norte. Fonte: especialmente para o projeto DATAHABIS 

 



 

 

Paralelamente ao levantamento fotogr reo, foi realizado, pela equipe de estagi

projeto DATAHABIS, que deu suporte a este trabalho, um levantamento e cataloga

das fachadas individuais (fase A4, Figura 37) de todas as casas dos bairros S

levantamento das fachadas foi importante para completar e referenciar as imagens a  

 

   

   

Figura 37. exemplos de fotos de fachadas dos lotes da Rua 2, Residencial S lsistas do projeto 

, no per  

 

A fase seguinte (A5) iniciou-se com a instru

Projeto DATAHABIS para acrescentar, atrav

dos bairros68 uma s (camadas) cujos temas eram relevantes do ponto de vista 

paisag -ambiental. Os temas definidos foram: -m -grande); terra; grama; 

cimentados; constru ; constru

pavimentos; layout das coberturas; coberturas em telha de barro; coberturas em laje; coberturas em 

outros materiais; canteiros de obras. O trabalho permitiu uma visualiza

espa  tipo de recobrimento superficial e dos prov Figura 39 a 43). 

Baseados na leitura longitudinal descrita, o bairro foi dividido em tr

trabalho dos estagi ada de SJ01, parte m

chamada de SJ03 (Figura 38). Como os trechos de ruas pesquisados neste estudo de caso 

                                                           
 
 
68 As bases de  (projeto com aux

SANASA (Sociedade de Abastecimento de  



 

 

correspondem ntos realizados para a 

parte alta (SJ01) n

duas se -sul). 

 

 

Figura 38. Divis s
se -teste, 
e as ruas 7 e 10, do setor SJ02 

 



 

 

 

Figura 39. O primeiro dos mapas tem
de pequeno porte. O mapa registra apenas 
identificadas pelas fotos a e um eucalipto, na Pra  

 

 

Figura 40. Cobertura superficial dos espa
apenas 

 



 

 

 

Figura 41. Cobertura superficial dos espa a em estudo do do Residencial S
concreto, asfalto ou cimentado 

 

 

Figura 42. Cobertura superficial dos espa
espont (tom escuro) 

 



 

 

 
Figura 43. Mapa com a tipologia das constru  

 

 
Figura 44. Lotes em obra da  

 



 

 

 

Figura 45. Mapa com o tipo de cobertura das constru
barro 

 

 

Figura 46. Mapa com o tipo de cobertura das constru  telha de 
fibrocimento (predominante), metal e outros 

 



 

 

 

Figura 47. Mapa com o tipo de cobertura das constru
concreto 

 



 

 

 

Pela proposta metodol

entrevistas exigiu uma tarefa extra em rela

composi e . 

As representariam duas vis , muito 

adensado e sem verde, e um , mais adensado por Essas 

imagens foram preparadas para o trecho de rua espec no qual seriam feitas entrevistas, em 

desenhos 

de 

visualiza  inclu

demais, como nas fotos, os desenhos 

simula Entretanto, para garantir a precis

era preciso criar antes uma base tridimensional, em , de cada trecho de rua em quest

sobre a qual seriam feitos os desenhos 

ornamentos que apareciam nas fotos. Para os desenhos da sem verde, foi 

necess

lotes. J com , al

necess l que representasse um modelo de 

 

 

Analisando o material coletado sobre o bairro (fase A), foi feito o levantamento das principais 

tipologias usuais de ocupa ns 69 foi 

poss  

 tend  

 tend

churrasqueira) 

 tend  

                                                           
 
 
69 Como em Kowaltowski, Pina Ruschel (1995), Labaki Kowaltowski (1997), Kowaltowski (1998) e Kowaltowski, 

Skubs  Watrin (2003). 



 

 

 tend  

 esquina: tend  

 moradia com laje de cobertura indica grande probabilidade de mais um pavimento 

 moradia com telha de barro indica fim da verticaliza  

 moradia com materiais de revestimento e acabamento esmerado indica fim de 

modifica  

 moradia com outros tipos de telha indica possibilidade de modifica

verticaliza  

 

Esses padr eis para a composi , com o futuro da rua em 

adensamento m , de um futuro com , 

foram listados padr de 

aplica (pergolados, paredes verdes, lajes-jardins, jardineiras). S

 

 est

propicia melhor ventila permeabiliza  

 pergolados ou laje-jardim (vasos, floreiras, sem camada de terra) como garagem 

 est  

 implanta  

 

Antes de iniciar a simula e as para cada rua, a an

e adaptada, observando o padr

A An -teste da rua 2, gerou a 

especifica o de alguns dos Figura 48-45) como temas a se chamar a aten

morador durante a entrevista, apesar de estarem tamb

( )



 

 

 

   

A B C 

Figura 48. Exemplos de 
uma discuss  

 

   

A B C 

Figura 49. Exemplos de 
uma discuss -jardim leve c) 

 

 

 

 

A simula , vers

cruzamento de informa

laterais tiradas pelo sobrev rro da Sanasa; as fotos de todas 

as fachadas da rua, tiradas pelos estagi ; e a imagem geo-referenciada do bairro 

importada diretamente do programa  pelo Para a simula Figura 

                                                           
 
 
70 ou 

programa  



 

 

50), representando a situa

aux  

 

 

   
Figura 50. V trav , ap
montada a base tridimensional 

 

 

Entretanto, a simula

foi , n

 Com rela -fora (cal

 ( ) tamb -

paisag , que esse estudo 

gerasse um projeto aprofundado, uma vez que ele seria utilizado apenas para compor a 

hipot , para que a verossimilhan

buscada com a rua do morador n ara compor o estudo de uma (Figura 

51), foi utilizado: 

 estreitamento do leito carro  

 Aumento da largura das cal  

 Cal provocando leve desvio do leito carro  

 Cria  

 Arboriza

postes 

 Implanta ad  

 Utiliza

cal  

 Mobili  

 Aproveitamento das as e pra  

 N  

 



 

 

As simula Figura 52 e Figura 53), 

tanto da rua na sua situa , geraram apenas um 

vis  panor  como base para os desenhos prospectivos. Ap

tr Figura 54), em 

tamanho 20cm x 80cm, sobre as quais seriam feitos os desenhos  

 



  

 

Figura 51. Exemplo de planta do estudo stema de drenagem 

por 

mobili  

 



 

 

 
 

 

Figura 52. Perspectiva do estudo 
longo da rua, os jardins de chuva propostos como drenagem  

 

Figura 53. Perspectiva do estudo ico para a rua 7, trecho defronte ao 
quadril  
 

 



  

 
 

 

 

Figura 54. Imagens panor  conforme estudo , para as ruas 7 (acima) e 10 (abaixo) Figura 55. Imagens 

panor  conforme estudo , para as ruas 7 (acima) e 10 (abaixo) 

 



 

 

 

 

 

Portanto, partindo da base tridimensional da rua, e observando as tipologias sugeridas pela fase 

B2, foram preparadas as primeiras imagens -teste71, nas tr  

a rua desenhada sobre a base 3d exatamente como levantada 

pelas fotos (Figura 37);

2.  sobre a base 3d foram 

desenhadas as moradias em uma situa

t B1; 

3. sobre a base 3d foram desenhadas as 

moradias em uma situa

(para as moradias e para a rua)  alternativos de arquitetura, conforme sugeridos na 

fase B2 e modelados na fase B4 (Figura 54); 

 

Os desenhos da  obedeceram ornamenta

que facilitassem a sua identifica de entrada. 

Nos desenhos de , foram evitadas demoli

fossem muito ex  

Para o pr -teste (Rua 2), foram realizados dois desenhos suplementares (totalizavam 

cinco), para que a pra

interferisse na compreens -se que essa interfer

ocorria, eles foram suprimidos para as demais ruas (Rua 7 e Rua 10). 

Nas p Figura 56 a Figura 66) de 

e , para as tr , nas 

entrevistas, tenham se dado rua por rua. Ou seja, ao fim das entrevistas em uma rua, todo o ciclo da 

fase B aqui descrito tinha que ser repetido, para as entrevistas da rua seguinte. 

                                                           
 
 
71 Posteriormente o processo foi repetido para os outros trechos de rua pesquisados, como pode ser observado no 

fluxograma (Figura 27) 



 

 



 

 

 

Figura 56. Vis  

 

Figura 57.  da Rua 2 

 

Figura 58.  da Rua 2 



 

 

 



 

 

 

 

Figura 59  da Rua 2 e da Pra  

 

 

Figura 60.  da Rua 2 e da Pra  



 

 

 



 

 

 

 

Figura 61. Vis  

 

 

Figura 62.  da Rua 7 



 

 

 



 

 

 

 

Figura 63.  da Rua 7 

 

 

Figura 64. Vis  



 

 

 



 

 

 

 

Figura 65.  da Rua 10 

 

 

Figura 66.  da Rua 10 



 

 



 

 

 

Embora a estrutura da entrevista tenha sido a mesma para cada um dos trechos de rua 

pesquisados, a op

que a prepara ua envolvesse um processo de familiariza

tipologias espec

familiaridade com os aspectos f -visuais da rua, de forma a extrair do morador argumentos que 

possibilitassem uma compreens

para cada rua, eram anotadas peculiaridades que fossem 

aprofundamento. 

A entrevista foi montada em dois m  O primeiro m

consistiu no preenchimento de uma ficha com os dados b

et

m  relacionados com 

vegeta -teste (Rua 2), esse m 72, 

que foi substitu

Rua 10), resultando numa entrevista mais flu

escolha, o morador ficava preocupado em tentar 

facilitar e objetivar o encaminhamento da discuss cart

10cm (Figura 67), ilustrados com os temas a serem abordados numa ordem pr -estabelecida. 
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Figura 67. Esquema de encaminhamento da , durante as entrevistas da Rua 7 e da Rua 10. Os 

cart  



 

 

 

A prepara contendo as 

imagens que seriam mostradas aos moradores, tanto as prospectivas quanto as fotos da rua e de 

todas as fachadas, estas para o caso em que surgissem d

dos vizinhos. No pr -teste da Rua 2 foi utilizado o question

ruas 7 e 10 foram levados os cart

muito das quest -teste. Quando houvesse o acompanhamento de um bolsista, ele 

ficava a cargo de gravar a entrevista, caso contr vada pelo pr  

A entrevista se iniciava com o preenchimento dos dados b

mostrada ao morador a espec

verificou era a tentativa, por parte do morador, de busca e reconhecimento da imagem da pr

casa, no desenho. 

 Temas da (Figura 67): 

 

1- vinda do morador para o bairro, a escolha do lote ou a compra da casa pronta 

2- como a atual moradia se adequava a aquilo que o morador tinha idealizado.  

3- a experi  

4- as dificuldades e problemas que ele sentia estarem relacionados com natureza e plantas 

Para o morador que tinha ou cuidava de jardim: 

4a- como foi planejado o jardim 

4b- quais esp  

4c- eventual percep  

5- como via a a  

6- sobre vizinhos que n  

7- : verde como lazer, passeio, passagem 

8- o verde nas ruas e pra  

9- sobre a paisagem em geral do bairro 

 

Nesse momento eram mostradas ao morador as duas , e explicado o seu 

significado, como duas diferentes de futuro para a rua dele. O morador era ent

questionado sobre qual imagem ele achava mais de ocorrer, e a emitir sua opini

sobre elas. 



 

 

Por fim, eram abordados os temas gerados pelos 

B273, relativos a padr plica

arquitetura das moradias. Ap

de fotografias da casa, o que permitia o acesso aos jardins e 

Por fim, era entregue ao morador uma folha com as tr em uma escala reduzida, e os 

dados de contato do pesquisador. 

A dura -40 minutos 
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Os primeiros a serem entrevistados, em cada uma das ruas, foram os moradores que 

estavam trabalhando em seus jardins no momento, ou que tinham 

pr -fora. Esses moradores ent

vizinhos seus para tamb . Mas a partir desse momento n

necess

Nem sempre a entrevista se dava no mesmo dia do recrutamento. Em alguns casos o dia da 

entrevista foi combinado com o morador. Todas elas se realizaram em domingos, pois nos dias de 

semana a maioria fica ausente para trabalhar, e a dist

inviabiliza quase todos os hor

muitas vezes concordavam em fazer a entrevista no mesmo momento. A maioria das entrevistas se 

realizou no interior da casa do morador, pois o entrevistador solicitava uma mesa para poder abrir 

os desenhos.  

 

 

 

Figura 68. Vista da Rua 2, em julho de 2007. 

 

A rua 2 (Figura 68) se localiza pr

Pra a pra

qual n

pesquisadas. 

larga devido ao seu formato triangular. Nessa parte maior h



 

 

remanesceu ap

os moradores implantaram um campo de bocha, e h -fora, 

cuidados pelos moradores dos lotes pr

parte de cima, a sua esquina afunilada serve de estacionamento da padaria.  

  

O pr -teste foi realizado na Rua 2, com 4 moradores e em duas datas (Figura 69): 

 Casa 125, em 4 de setembro de 2006 

 Casa 147, em 4 de setembro de 2006 

 Casa 259, em 15 de outubro de 2006 

 Casa 209, em 15 de outubro de 2006 

 

 

Figura 69: Localiza -teste, na rua 2. 

 



 

 

   

  
Figura 70: Rua 2, Lote 125: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

  

   

a b c 

Figura 71: Rua 2, Lote 125  Recorte das e 

 

 A primeira entrevista foi com a moradora de um dos lotes mais verdes de todo o bairro 

(Figura 70). A moradora CR s os tipos,  coleta e distribui 

qualquer muda que lhe caia nas m

jardinagem e outros saberes, como por exemplo como fazer uma mistura de argamassa. Dos 18 

metros de profundidade de seu terreno, sua casa, de fundo, ocupa apenas 6 metros, restando os 

outros 12 metros para o jardim. O muro da frente 

ferro, que 

garagem. A partir do port

espa Figura 72). A frente da casa 

como  embora seja cheia de vasos com plantas e trepadeiras. No jardim tamb

vasos e mudas, al -gira. 



 

 

 Segundo a moradora, o seu plano inicial era o de setorizar o jardim, dispondo, 

flores e 

ao norte, e o seu vizinho nesta face construiu em altura, esse lado pega muita sombra e a maioria 

das flores plantadas n  jardim 

tido que dispor as plantas conforme a necessidade de sol. A moradora CR fala de suas dificuldades 

em manter suas 

que ca Na frente do lote, na Pra

fam  

 

 

a b 

Figura 72: Rua 2, Lote 125 a) jardim de entrada, em dire

entrevista, em 4 de setembro de 2006 

 

 A moradora CR reconhece rapidamente o primeiro dos desenhos em perspectiva (Figura 

56, Figura 71), da situa

ordem: 1. os sobrados 2. a seq

aspecto, lhe chamam a aten a, o Seu Durva tirou a floreira da frente...

CR tamb

fazer jardins, nem mesmo os jardins no espa

materiais de constru ulho na frente da casa, e na pra

com quest

alvo de b a 

uma boa id  



 

 

 

 
Figura 73: Rua 2, Lote 147  - a) Detalhe da foto a 28 de mar meiro 
levantamento, de setembro de 2005 

 

   
a b c 

Figura 74. Rua 2, Lote 147  Recorte das e  

 
 Situado 3 lotes abaixo da moradora CR, este lote tem uma casa pequena, disposta a partir 

do recuo, de apenas dois c

espa

espa ia. O piso 

constru Figura 75). No fundo h

entulhos e m Figura 75b). 

onde s  

 Entretanto, a moradora CL o tempo todo procurou enfatizar a beleza e as qualidades do 

verde. Explicou que plantara uma 

vizinhos passaram com o carro em cima. Afirmou que quer melhorar e ampliar a casa, quando tiver 

condi pectivos, tamb



 

 

atual, identificando seu lote e a maioria dos vizinhos (Figura 74a). Com rela

adensamento sem verde, tamb as mudan

realizadas. Surpreendentemente come

modificado, as mudan Figura 74b). Seus filhos 

confirmavam, apontando detalhes como o puxado sobre a frente, ou a cozinha nos fundos. Com 

rela

para seu lote diferente daquela do desenho anterior, e tamb ue aquela 

seria a casa com a qual , um sobrado (Figura 74c). A moradora mostrou-se bastante 

otimista com rela

verde.  

  

a b 

Figura 75: Rua 2, Lote 147 a) quintal da frente  b) quintal dos fundos. Fotos da entrevista, em 4 de setembro de 2006 

 

 

  
Figura 76: Rua 2, Lote 259  - a) Detalhe da foto a ea, de 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

 



 

 

   

a b c 

Figura 77. Rua 2, Lote 259  Recorte das e  

 
 O lote da moradora TE Figura 76). 

elevado das quatro pesquisadas at

uma Figura 78a), no interior do lote, e outra nos fundos, junto 

qual se comunica diretamente uma 

moradora TE ainda pretende fazer uma 

para transformar o quarto do casal em su

alguma na garagem da frente, que funciona como uma 

coberta e murada. Entretanto, a moradora TE plantou, cultiva e protege um jardim em frente 

casa, na pra Figura 78b). Como em outros casos, h

jardim, pr -fio. De certa forma, toda essa 

estendida, quando se abre a porta da garagem. 

a b 

Figura 78: Rua 2, Lote 259  a) . Fotos da entrevista, em 15 de outubro de 2006 

 



 

 

 TE fala que esse jardim da frente est inhos passam, v

agrupando ali. Afirma que todos os moradores da rua querem fazer os seus jardins, mas que os lotes 

da parte de cima da rua enfrentam o problema da 

alta da pra ue h

com as suas casas terminadas e n

mobiliza

 comparado com bairros como o , onde 

 

 Houve r

da situa -se de n hado um 

no lugar da sua casa. (Figura 77c) 

 

  
Figura 79: Rua 2, Lote 209 - a) Detalhe da foto a 28 de mar da no 
primeiro levantamento, de setembro de 2005 
 
 

   
a b c 

Figura 80. Rua 2, Lote 209  Recorte das e  

 
 Das quatro entrevistas, a casa da moradora JA era o Figura 81), que 

objeto de desejo da maioria dos moradores do S  o que confirma Kowaltowski, Pina 



 

 

Ruschel (1995). Foi a entrevista mais dif -se mais a responder as quest

sem falar livremente sobre o tema. Apesar do fato de ser sobrado, mesmo assim a constru

deixou muito poucos espa Figura 79). H

(Figura 81b e 74c) e em outros espa

para os churrascos. 

 A moradora tamb Figura 80). Afirmou que 

n  falta de espa  

 
  

a b c 

Figura 81: Rua 2, Lote 209 a) 
entrevista, em 15 de outubro de 2006 

 

 

 

Figura 82. Vista da Rua 7, em julho de 2007, trecho junto ao muro da escola. 

 

A rua 7 (Figura 82) fica no interior do bairro. Ela tem um comprimento de duas quadras 

alongadas, iniciando-se na transversal Rua 14, na parte alta, e terminando na Rua 11, na 



 

 

extremidade mais baixa do bairro. O trecho escolhido foi da quadra de cima, na parte central do 

bairro, onde metade dos lotes d

para a grande quadra vazia reservada para a futura creche e parque infantil. Nesse trecho, todas as 

casas est

n

escola, que ocupa todo o quarteir -utilizado como 

lazer. Perde-se a oportunidade de utilizar a presen

est  

As entrevistas da rua 7 foram realizadas em 1o de julho de 2007, tamb

tr Figura 83) 

 

 

Figura 83. Localiza entrevistados da Rua 7. 



 

 

  

Figura 84. Rua 7, Lote 181: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

 

   
a b c 

Figura 85. Rua 7, Lote 181  Recorte das e   

 

O lote da moradora RO foi o -dentro 

forma um espa  seu redor 

(Figura 84). Desde o levantamento, realizado em 2005-2006, j

que era descoberta, foi coberta com telha  de fibrocimento, e a igrejinha perdeu o seu frontisp

Nenhuma das duas modifica  (Figura 86) A entrevista foi 

respondida em conjunto por RO e sua filha de 9 anos, que participou ativamente. Moram na casa 

ela e seu marido, mais os dois filhos, a menina e um menino de 10 anos. Eles moram no bairro j

oito anos e seis meses.  

RO e a filha identificaram rapidamente a atual, mas levaram mais de dez segundos 

para localizar a pr ica para o fato de terem 

muitas plantas no quintal, e que se dependesse dele teria ainda mais. A moradora conta que 

que mudamos para c

mas ainda tem essa faixinha que eu planto



 

 

autoconstrutores, antes de serem asfaltados, costumam ter jardins maiores na frente das casas, 

aproveitando parte da largura formal da rua. Entretanto, no interior do lote, o verde-dentro limita-se 

a vasos grandes e pequenos, e alguns canteiros: RO justifica que 

cachorros, e para 

uma pomba desde o ninho e fez no p la. O jardim era mais 

denso, mas o marido tirou porque 

 

Os moradores planejam subir mais um pavimento na parte do fundo, para acomodar quartos 

separados para os filhos, mas aparentemente n

forma de p

, RO gosta mais da vis Figura 85). Ao discutir 

pergolados e lajes-jardim, quem se encantou foi a filha:  exclamou. Mas para RO a 

id  

   

a b c 

Figura 86. a) p
florida. Fotos da entrevista, em 1 de julho de 2007 

 

  

Figura 87. Rua 7, Lote 97: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

 



 

 

   
a b c 

Figura 88. Rua 7, Lote 97  Recorte das e   

 

O morador JX foi encontrado na manh

jardim, na frente da sua casa, junto ao muro (Figura 89). A moradia ocupa quase totalmente o lote 

(Figura 87), ficando uma estreita faixa lateral e uma um pouco mais larga nos fundos, como 

de luz pavimentadas, e utilizadas para a secagem de roupas. Mesmo a faixa de recuo utiliza o 

padr  de 

ve -de-semana. O interior da 

casa 

casal jovem, de menos de trinta anos, e estudaram at undo grau. JX nasceu e sempre viveu 

em Campinas. 

JX tamb

sobradinho, 

a esposa. O morador identifica rapidamente a rua e sua pr atual, mas conhece 

pouco as moradias dos vizinhos. Com rela

da lote 181) que era muito maior antes da urbaniza  por 

cima de tudo

que assim ocorreu com muitos vizinhos, com 

Lamenta tamb

tudo. JX tamb

receptivo (Figura 88) e cha que precisa 

de uma 

dentro de casa, n

pr  

 



 

 

   

a b c 

Figura 89. a) garagem e churrasqueira, no recuo. b) jardim na cal
escola ter pavimentado a cal  

 

 

  

Figura 90. Rua 7, Lote 77: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

 

   
a b c 

Figura 91. Rua 7, Lote 77  Recorte das e  

 

A casa da moradora TZ tem uma ocupa

em torno de 65% (Figura 90). Apesar de ter a entrada com garagem coberta, fica uma 



 

 

de luz consider Figura 

92). Nos fundos a 

moradora  que far

infantil), pois outros moradores v

da feitura vem e tira 

tudo. Sobre o pr

Na casa moram ela, o marido e sua neta de 5 anos. Sua filha tamb

bairro. Com rela (Figura 91) TZ as reconhece como sendo a rua 7, 

mas n Acha que a escola 

 

 

  

a b 

Figura 92. a) 
2007 

 

  

Figura 93. Rua 7, Lote 55: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

 



 

 

   
a b c 

Figura 94. Rua 7, Lote 55  Recorte das e   

 

A casa da moradora MC ocupa tamb do tr

abertos (Figura 93). Na frente, uma faixa estreita de 2m (inferior ao recuo); na lateral, ap

garagem coberta por laje, um espa

circula  (Figura 95a); e uma diminuta Figura 95b). 

Os vasos com plantas s penas pela laje, 

indicando um poss

n  

Moram na casa ela e o marido, de 39 anos, e seus filhos, dois meninos de 10 e 4 anos. A 

moradora n rou interessada na entrevista em geral, a n

, nas quais a casa dela aparecia na forma de um sobrado (Figura 94). Nesse 

momento ela pediu ao marido (que estava em outra sala) que viesse dar uma olhada no desenho. 

Ela demonstrou surpresa com o fato de os pesquisadores 

rua  

Opinando juntos, eles se interessaram mais em falar sobre o verde e a paisagem do bairro. 

Lembraram que j

todos os moradores em aumentar o verde dos lotes  

 



 

 

   

a b c 

Figura 95. a) quintal lateral b) os. Fotos da entrevista, em 1 de julho de 
2007 

 

  

Figura 96. Rua 7, Lote 31: a) Detalhe da foto a 28 de mar
levantamento, de setembro de 2005 

   
a b c 

Figura 97. Rua 7, Lote 31  Recorte das e   

 



 

 

O lote do morador CV foi ocupado atrav Figura 

96). N enas grades, e a moradia parece bastantes exposta 

de esquina, 

CV mora no bairro j . 

Toda a 

pavimento ou vegeta Figura 98). 

constru ador planeja no futuro construir um galp

sentido pr  (Figura 97) CV acha que a paisagem (

mais que no come as quest

forma curta. A entrevista durou apenas 15 minutos.  

 

  

a b 

Figura 98. Aspectos da moradia de fundo em dois pavimentos e do espa
entrevista, em 1 de julho de 2007  

 



 

 

 

Figura 99. Vista da Rua 10, em julho de 2007, no trecho da Pra  

 

A rua 10 (Figura 99) se localiza pr

Pra gunda maior 

margeia a cerca que separa o bairro da linha f -se, em declive, em dire

parte baixa do bairro, e, no trecho pesquisado, na parte alta e defronte 

possui as maiores 

havia um campinho de futebol na pra

 

As entrevistas da rua 10 foram realizadas em 8 de julho de 2007, tamb

quatro moradores (n Figura 100) 

 

Figura 100. Localiza  



 

 

  

Figura 101. Rua 10, Lote 142: a) Detalhe da foto a 28 de mar a no 
primeiro levantamento, de setembro de 2005 

 

   
a b c 

Figura 102. Rua 10, Lote 142  Recorte das e   

 

O lote do morador EI possui o que pode ser chamado de , ou seja, uma 

moradia junto ao muro, por Figura 101). O lote, de esquina, 

tem 9m x 18m ao inv

9m, 36m2, ocupando apenas 22% do lote. A maior parte do espa

de obras da futura casa de EI, que est

duas filhas (11 e 5) moram no bairro h -PB, e trabalha como 

azulejista. 

EI explica porque construiu dessa maneira no lote: Como j

vizinhos, ele teve que fazer mais dois para cercar o lote. Aproveitou e fez uma casa 

junto ao muro novo da frente (Figura 103), mesmo sabendo que era ilegal construir no recuo, e j

dava para ter uma garagem coberta tamb

no meio do lote, ficar pronto. Ali vai fazer um jardim, e prova apontando para um dos dois 

cajueiros que j  



 

 

O morador 

da dos ninhos de 

passarinhos que nelas eventualmente se instalam. EI plantou muitos cajueiros e outras 

parte mais alta (sul) da pra -fora, como 

se uma extens -dentro. Ao plantar as mudas, explica que teve o cuidado de plant -las 

mais para o meio da pra

a elas escapassem para a rua inadvertidamente. Afirma que sua maior dificuldade com rela

verde s 74 que 

vem fazer a limpeza da pra  

Com rela , EI identificou rapidamente sua casa na vis Figura 102). As 

se distanciaram um pouco do sobrado que o morador est

pretende aproveitar sua esquina para com

verdadeira frente, na Rua 10. No andar superior os quartos v -balc

que d

as meninas fiquem resguardadas das  

 

  

a b 

Figura 103. a) Fotos da entrevista, em 8 
de julho de 2007 
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Figura 104. Rua 10, Lote 186: a) Detalhe da foto a 28 de mar
primeiro levantamento, de setembro de 2005 

   
a b c 

Figura 105. Rua 10, Lote 186  Recorte das e 

 

A casa do morador FR ocupa aproximadamente 90% do lote, que est

(Figura 104). Mesmo os verdes-dentro s

virem para Campinas, moravam num s -PR, mas FR nasceu em Fl -SP, 

tamb

esposa (55) e uma filha (31). O morador se encanta de perceber os detalhes de sua casa, na 

: 

a do vizinho, do Fernando... Figura 105) 

FR e a esposa explicam as dificuldades iniciais da constru

fez tudo praticamente sozinho. Mostram fotos do loteamento, quando n

sarjetas. FR foi um dos primeiros moradores a plantar 

imediato, logo que chegou ao bairro. alou 

mulher, na ocasi

bem formadas, que d

compondo esse verde-dentro, no verde-fora. (Figura 106) 



 

 

 O morador aprecia a , mas afirma que tamb

pavimento, transformando a casa em sobrado. Sem compreender muito bem a id

concorda que vai ser isso, pois a mulher vai plantar muita planta, pois 

positivos e otimistas com rela

nem eu, era muito bom, n  

 

   

a b c 

Figura 106. a) espa b) verde-dentro nos 
fundos c)  

 

  

Figura 107. Rua 10, Lote 214: a) Detalhe da foto a 28 de mar
primeiro levantamento, de setembro de 2005 

 



 

 

   
a b c 

Figura 108. Rua 10, Lote 214  Recorte das e   

 

A moradia de RM era apenas uma  por ocasi

Por ocasi

. Hoje (Figura 107), portanto, s -dentro o recuo mais largo, de 5m, uma estreita faixa 

lateral, e mais um espa

seus filhos (10, e 7) e seu cunhado (21). Ele -PE, onde morava em casa urbana, 

e mora no bairro h com a ajuda do 

morador VL, apesar de j  

RM tamb

 (Figura 108). A moradia 

durante o dia. O morador auxilia 

um canteiro grande no espa a sua casa, mas diminuiu bem as plantas no 

canteiro da cal Figura 109) 



 

 

 

  

a b 

Figura 109. a) Fachada, com cobertura em laje para receber pavimento superior. b) canteiro no verde-dentro 
da frente. Fotos da entrevista, em 8 de julho de 2007 

 

 

  

Figura 110. Rua 10, Lote 270: a) Detalhe da foto a 28 de mar
primeiro levantamento, de setembro de 2005 



 

 

 

   
a b c 

Figura 111. Rua 10, Lote 270  Recorte das e A casa do morador aparece apenas 
parcialmente,  

 

 A moradia de VA est  Rua 10 utilizado nas . 

constru Figura 110), onde VA mora com sua mulher (31) no andar 

superior, enquanto que, no t  esposa 

s

estava pronto) h -8 anos. H

o do recuo, onde h o  

VA identificou rapidamente a rua 10 na  (Figura 111) e logo anunciou que a 

casa dele estava 

atividades de plantio e manuten

procurar auxilio dos 

sempre buscando respostas mais gerais, da situa  comportamento 

dos moradores. Acredita que o pouco verde nos quintais 

os moradores aproveitam tudo, , 

reafirma essa id seja poss

pra

apresentadas, VA diz que 

coisa ndo novamente de emitir uma opini

rela

das casas do outro lado da rua. (Figura 112) 

 



 

 

  

a b 

 Figura 112. a) sobrado de VA b) a vista que foi ficando obstru
entrevista, em 8 de julho de 2007 



 

 

 

Embora o presente trabalho tenha realizado um estudo de caso, sua inser

elemento do Projeto envolveu outras atividades que caracterizaram uma pesquisa-

a

algumas fases deste trabalho, n

adquiridos com as atividades paralelas, em especial durante o evento 

(X2) ocorrido em 15 de julho de 2007. O mesmo vale para as atividades desenvolvidas com os 

alunos de 2o ano do curso de arquitetura da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo da Unicamp. Ao cursar a disciplina AU114  Teoria e Projeto IV: Projeto de Interesse 

Social, ministrada pela Profa. Dra. Silvia Mikami Pina, no segundo semestre de 2006, a turma  de 

2005 foi levada a pesquisar e a propor interven

resultado desse semestre tamb

conversas com moradores e id a a paisagem do bairro. 

N

informa

atrav ossibilidades explorat  

 

 

  

Figura 113. trechos do diagn  

 



 

 

Os alunos produziram um rico material sobre o Residencial S

entregas obrigat Figura 113, Figura 114) e Propostas (Figura 115). 

No diagn

pr -los com 

razo  

 N s aspectos: 

 o tamanho pouco generoso do lote e o resultante adensamento das quadras 

residenciais 

 o problema da n

coloniz -las (as pra pre 

notadas) 

 o problema do lixo, que se acumula tamb

espa  

 as op  

 a autoconstru

os problemas t  conforto com a falta de orienta  

 a boa comunica  

 a exist  

 A falta dos equipamentos previstos: posto de sa  

 A arboriza  

 Os vazios urbanos, os limites do bairro, suas possibilidades paisag

problemas 

 

Figura 114. Prancha geral do diagn  

 



 

 

Na segunda fase, das propostas, os alunos tamb urpreenderam com id

pertinentes. Muitas das solu

de leito carro

. As propostas foram muito variadas, com alguns grupos adotando solu

apropriadas, baseadas em monumentalidades e simbolismos. Entretanto, outros compreenderam a 

din -a-dia do bairro e projetaram espa

exemplo a proposta de tratamento urban  incorporando neles espa

verdes, de lazer e de contempla  

A diversidade e a abrang

maior n ais quando se busca uma maior e mais profunda 

compreens  

 

  

Figura 115. Trechos da proposta vencedora do concurso interno da disciplina AU114 feita pelos alunos 
Rocha, Tha  novembro/2006

 

Ao longo das 

processos de autoconstru

tratando de um local em que a heran s construtivas milenares tenha se 

rompido, surge a necessidade de apoio t

aprimorar quest (TURNER, 1992; WARD, 1982; 

KOWALTOWSKI I LABAKI, 1996; KOWALTOWSKI, WATRIN PINA, 2007). 

A Figura 116) 

DATAHABIS, em que (em uma pra

autoconstrutores) para aproximar a universidade da comunidade, discutindo e aprimorando 



 

 

quest

estimulado como forma de melhorar as quest

atividade est programada para se repetir com regularidade enquanto durar o projeto. Nesse dia 

professores, alunos e t

construtivos, conforto ambiental, sustentabilidade e paisagem  sendo que muitas dessas pesquisas 

foram conduzidas tendo o bairro como caso. Ao mesmo tempo 

moradores exporem seus problemas e id

universidade. 

 

  

a b 

Figura 116. a) posto do datahabis no dia da 
localizam na maquete feita pelos alunos de AU114 

 

No dia 15 de julho de 2007, o posto da 

S expostos as maquetes e os trabalhos realizados pelos alunos da disciplina de 

AU114 mencionados, e tamb (Figura 117) das ruas 2, 7 e 10, al

imagens e fotos do bairro. Em cada local da cl

assuntos diversos: 

 

 orienta  

 orienta

as crian  

 orienta e quest -construtivas, onde podiam assistir a v

procedimentos no canteiro de obra 

 informa

 



 

 

 

Houve uma aflu  necessidade de que o 

posto alterne sua localiza

sucesso no objetivo de fomentar discuss e quest

do bairro e sobre a sua qualidade de vida. Foram confirmados a necessidade e o interesse dos 

moradores em receber assessoramentos t -

construtivos at iclagem e aproveitamento de lixo e sucata, ou de plantio-

jardinagem. Durante a estada do posto alguns especialistas realizaram visitas de assessoria a 

domic

tinham sido entrevistados, ou quando seriam feitas para a sua rua. 

 

 

a b 

Figura 117. a) moradores identificam casas nas . B) moradora CL (Rua 2, lote 147) 
planta muda na Pra rante o evento 

 



 

 

 
 

Embora em nenhum momento tenha-se buscado resultados estat

realizadas em tr

comportamento com rela io e 

opini

da disciplina AU114, quanto nos depoimentos de outros moradores que aflu

a Casa

como a ampla aceita

compreende muito pouco sobre os seus benef -se a: beleza, sombra  

para quem estiver caminhando ou esperando o  ar puro, 

frutas e passarinhos. A palavra 

entre os moradores de menor escolaridade, ou a nos de maior. Tamb

quase absoluta prioridade de provimento dos espa

espa

da flora. dade pode ser associada ao formato e dimens

afloraram resultados que remetem a quest

embora a tese aceita de que um dos pr -requisitos para uma maior intensidade dessa rela

origem rural do morador parece ter perdido for

autoconstrutores. H

atua is complexas as que 

seriam hoje as 

em um grupo de moradores que variavam bastante em seu perfil s

assim as opini icos pareceram ocorrer independentemente deles. H

moradores que cuidam de 

homens, ou ambos, como casal. Alguns est

4 anos. O mesmo acontece do outro lado, dentre os que n  

O m apresentou alguns resultados 

principalmente no que se refere 

coloca rgiram entretanto resultados de mais dif

capacidade (ou o interesse) da popula o seu futuro. A utiliza

desenhadas iata 



 

 

compreens

algumas entrevistas, esse sentimento gerou maior coopera

Deve-se levar em conta que os bairros de periferia das grandes cidades est

pesquisas e estat

quantitativas. Alguns moradores indagaram sobre a utilidade e o destino das pesquisas, e se 

queixaram de que muito pouco retornava atrav

pol  

TABELA 1 
Perfil B  

Dados B
dos Moradores 

Respostas 

                          

                 

                      

                          

                    

                   

                          

                          

                          

                         

                    

                          

                    

                          

                          

                          

                          

                        

                   

                      

                          

                         

                      

                  

                       

                   

                       

 

 



 

 

A  da rua do entrevistado, em muitas entrevistas, gerou a imediata 

tentativa de enumera go que aconteceu mais na 

Rua 2, mas tamb

detiveram mais tempo, observando os detalhes da sua rua tal qual ela 

daquilo que mudou, entre o levantamento que serviu de base 

presente. 

A  foi a menos compreendida, e 

vezes era necess

respeito do significado dessa dificuldade e da pr -se que talvez a 

raz  visualmente  tanta diferen

entre as duas. Isso p va 

qualquer uma das duas imagens (1 e 2) para se referir a algum vizinho, ou mostrar algum detalhe. 

Ou seja, a diferen

pesquisadores podem perceber o agravamento de problemas de conforto e paisagem que de fato 

ir  

Por quase sempre suscitava surpresa e 

encantamento, e, nesse caso, era imediatamente notada a diferen . Ao 

mesmo tempo, a parecia trazer em si um distanciamento do morador, talvez pelo seu 

elemento ut

nela como uma vis efor

de confian -dentro. 

Ou ent

Mas muitos destacaram que era uma vis  

Com rela

B1), houve rea

de 

com a paisagem do bairro. Uma exce

pergolado com trepadeira como alternativa a um telhado de fibrocimento ou laje. Muitos moradores 

se surpreenderam com a id  consideravam vi

tenham muitas lajes de cobertura  muitas aguardando a constru  a id

de aproveit -las como -jardim 

tamb  lhes parece 

lugares. A id



 

 

bairro, na Pra aixa da Rua 2. Com 

rela

aplicaria a eles, uma vez que as ruas j

foram rasgadas por ocasi o, quando foram destru

jardins de frente dos moradores, e derrubadas as pequenas 

O padr

moradores todos sabem das iniciativas individuais de jardins em algumas pra

est

iniciativa de seus vizinhos como exc  e cuidar das pra

prefeitura, o que n

Evidentemente, o 

utiliza loreiras, uma vez que de todos, 

universalmente realizado. 

Os lotes pesquisados tamb

e portanto, -dentro (tabela 2). Foram 2 , 1 , 2 

sobrados, 3 casas de implanta

pequena isolada no meio do lote, 1 com laje para futuros pavimentos, e dois Embora 

muitos ainda tivessem espa -dentro, na maioria deles esses espa

j

construir, e muitas vezes s

a casa no futuro, os espa reserva n

tornarem jardim. Outros s

das crian

cimento r -dentro 

como jardim, horta e pomar, ocupando praticamente 70% do lote. O morador EI, da rua 10, 

planejou ter 2 cajueiros no seu futuro quintal, ao terminar o sobrado e desmanchar a constru

existente, mas n -dentro tamb   

 

                                                           
 
 
75 Embora a (vide gloss

nos fundos do terreno, na pesquisa foi encontrada essa varia

caracter  

76 do ingl  



  

TABELA 2 

S -dentro e verde-fora dos entrevistados 

 



 

 

 

Com rela cultivados pelos moradores (vide Tabela 2), 

como foi mencionado, o 

Os canteiros j -dentro ou no verde-

fora da cal equeno rasgo na faixa de um metro, junto ao muro da frente. Quando 

existem, t

bairros de classe m

PINA, 2007). A horta 

e vegetais, aparecendo neste estudo apenas no lote de CR e no espa

moradores da parte baixa da Rua 2 cultivam na pra e pergolados, 

formando paredes e tetos verdes. O 

a nda h

depoimentos dos moradores tenham afirmado de que muitas foram arrancadas por ocasi

asfaltamento ou da pavimenta -verde

identificados no comportamento dos moradores puderam ser sintetizados sob quatro posturas 

b (vide 

Tabela 2) e ser  



 

 

 

Pentesil rteza se j
no meio da cidade ou se permanece do lado de fora. Como um lago de margens 
baixas que se perde em loda  

 

 

Da Rua 2 e da Rua 10 do Residencial S

processo de constru  da paisagem em bairros de autoconstrutores. Embora totalmente cientes da 

responsabilidade (e da aus

vizinhos dessas pra cance de suas 

casas. N

agir como se aquilo fosse uma extens -dentro. E n

j o de solo perme

muitos de seus vizinhos, deram prioridade aos espa  

Por outro lado, da Rua 7 surgiu a situa

plantar no grande espa o dos futuros creche/parquinho. Outros, que plantaram no espa

cal

m  

De qualquer forma, a quest ncia que as a

mais efetivas dos moradores de plantar 

reservados para as pra

N rtada do seu territ

quem s

moradores que hoje est

justamente porque ficavam em frente a elas. Por outro lado, tamb

moradores da Rua 7, que se sentiram punidos por cultivar jardins e plantar 

Esse jogo tem permitido, portanto e por enquanto, que moradores se adiantem ao trabalho de 

urbaniza -se) ser

paisag , aqueles que 

se adiantam. Ao olhar para a Figura 118) dos moradores entrevistados nos espa

abertos p

na Rua 2 e outro na Rua 10, esses foram capazes de ampliar seu raio de a o ao envolver 



 

 

moradores e vizinhos, e essa a

pra sobre a pra

manuten controlam territorialmente o trecho no qual interv

que fica sempre defronte ao seu pr

chamados aqui de , uma vez que n

permanente, mas auxiliam os em 

moradia. Entretanto, na pesquisa p e  t

consci

envolvem a situa

as envolvem. Est

Associa  nas pra  

Na Rua 7 foram identificados moradores que influenciam timidamente a paisagem verde do 

bairro, e por isso chamados aqui de S

canteiro ou Alguns t -dentro particularmente atraente e cheio de 

ou mesmo , se as 

condi  

Por 

a n seus vasinhos e por isso foram chamados de . Alguns dos 

tinham muitas opini e 

, mas sua contribui  

O mapa da Figura 118 mostra a espacializa

tipo de  que cada um executa. Na rua 2 foram dois  e dois , 

embora a parte norte da Pra e  que n

estavam entre os entrevistados. Os focos principais da est

pra

encontrados e , e praticamente n -fora nesse trecho. Na 

rua 10 o foco principal fica no meio da pra FR e com a a

quatro (dois entrevistados). Na parte sul, o  EI trabalha solit  

 

 



  

 
 

 

Figura 118. Mapa da a -fora: jardins,  

 



 

 

e 

. Essa atividade em muito se assemelha ao modo como constru

Em outras palavras, a experi

transferido, como processo, para a maneira com que eles se atrevem a plantar e a cuidar do solo 

p ico. Assim como ocorrera com as suas casas, a falta de orienta

fazem acorrer aos vizinhos para aux

de quebra pediam meio saco de cimento. Agora perguntam sobre a profundidade de uma cova e seu 

substrato, e trocam mudas. Como preconizaram e debateram os autores, est

autoconstru

males, como as as e o solo pobre e o mundo luminoso do auto-des

coopera  

Nesse sentido, n , 

, e toda esp vos. 

Os autoconstrutores s

est

respeito do m foi o encantamento dos entrevistados ao perceber que a 

vis

pesquisado, no pr

tenha frutificado mais entre o pesquisador e os e os , tamb

entrevistados n

patamar da entrevista, quando se mostravam mais cooperativos. 

O que confirma as afirma

Sanoff (1991) a respeito da integra

necess  

Com rela is sistemas de espa -dentro e verdes-

fora  embora sejam de fato um  



 

 

o que por si s -los separadamente em pesquisas acad  a 

pesquisa demonstrou que a sua separa

da cidade contempor

l blicos-privados, semi-privados, ou apropria

tempor

Residencial S

est ra

muito estreitas, ou na presen

Por ocasi  da parte baixa da Rua 2 fizeram 

quest s progressos que eles haviam feito na 

pra

cercamento da horta. Outro exemplo foi o da moradora CL, na mesma rua  uma , 

embora seu lote possu m dos maiores espa

dezena de mudas para plantar em seu lote, e p -se a plantar uma muda na pra

casa, durante a realiza . Embora esses fatos 

possam ser considerados como reflexo da movimenta

entre , 

contribui ana: 

 

 pesquisas que avaliem, com um maior intervalo de tempo, o grau de incentivo 

resultante da aplica , 

sobre os diversos tipos de  nos bairros de autoconstrutores 

 pesquisas que verifiquem a aqui chamada  para moradores das ruas que 

se situam mais distantes das pra  



 

 

 Trabalhos comparativos, atrav prospectivas, entre 

popula e. 

 



 

 

 

 

Este trabalho almejou encontrar, entre os olhares, falas e a

ind

verde, mais fresco, mais belo. Tentou buscar o que fosse preciso, para compensar o descaso das 

pra

ser adotada pelos moradores como f

verdades. 

A primeira delas 

bairro foi implantado conforme padr

obsoletos e inadequados. Apesar de ser um assunto largamente pesquisado e de terem sido feitos 

reiterados alertas a respeito de sua inadequa

continua sendo repetido. Se por um lado, 

que legaram a esses cidad as de terra, que n

ventilada e um m

feita com largas faixas de asfalto de 7m e cal

garante a livre circula

pedestres, e em um mundo em que o ve

culpados pelo aquecimento global. Os pr squisa, 

que as cal

movimento de ve

sabotada tamb lotes minou a possibilidade dos 

autoconstrutores reservarem um espa -dentro. Segundo, quando foram projetadas 

cal -

fora, ao adiar indefinidamente o paisagismo das pra

morosidades administrativas.  

A segunda , h

que se engajam pelo direito ao espa o capazes de fazer 

isso com as pr

de vida sabotada, pois o esp

para construir suas casas, mas para construir sua paisagem e sua cidadania. Fica evidente a 



 

 

responsabilidade dos deposit -los. Eles foram 

capazes de plantar as primeiras 

agr nomos, ecologistas seriam bem vindos para garantir 

esses espa

pra tamento das ruas. Um 

asfaltamento que os pr

Mas tamb

lan ente, pegajoso e imperme

regulares e asseadas. E poucos se deram conta dos graus a mais de temperatura no ver

dele, mas lastimaram o dilaceramento de seus jardins e perceberam a inutilidade das cal

estreitas demais.  

Essas duas verdades podem levar a duas maneiras de proceder. H

condenar todo o sistema que produziu as inadequadas decis

padr enas como uma 

anomalia, como um , listando todas as suas inadequa

incongru -modelo que deveria ser evitado a todo custo. E de certa forma 

isto -se aprender com os erros. Entretanto 

n -los e repeti-los, e com isso aprende-se muito sobre o quanto cada novo 

moram pessoas, com necessidades e aspira

Jos

engenho humano n  

Com rela ho conclui que 

apenas come -conceitual foram trazidos alguns conceitos 

e id

mais tarde ele ir e talvez at -as um pouco mais 

com a paisagem natural que as deu suporte. A ecologia est

importantes ci o 

resgate do ambiente natural. Se ele puder ser resgatado em n

haver

Residencial S manando dos bairros para a 

cidade e para a metr  



 

 

O bairro est

especula do bairro 

todo denso, com constru

emendado 

gueto da cidade, cada port ndo 

imersos em tecnologia. Mas tamb , dos vazios preenchidos e 

interligados, com flora e fauna, e ainda adentrando em corredores para dentro do corpo da cidade, 

em sistemas integrados de espa tados em algumas cidades. 

poss

os propriet

naturais, para que sejam mais belas, e para que sempre dialoguem com a paisagem. 

Portanto, um primeiro passo 

como o S

import e todos os especialistas, t

hol

nessa empreitada, e que muitos j , corajosamente desbravando um sistema imperfeito 

e injusto, que tenta releg -los 

de participa -a

engajamento pol gem, mesmo nesses lugares que foram 

gerados por padr  

Existe um segundo passo que pode ser dado, e ele j

trabalho. Desde a Revolu uiria ser mais eficiente, 

produzir mais, e produzir mais r

pudessem ser repetidos. Em sua g

tem se mostrado cada vez mais insuficiente para satisfazer o corpo e a alma humana. As pessoas 

n

segundo passo 

devem ser sumariamente  Os padr

sua natureza, que 

Que os pr ejam projetados, com 

arte, cuidado, e respeito pelo cidad  

 



 

 

Particularmente na 

preocupa

em aspectos sociais, econ  e de seguran

ouvimos um clamor pela humaniza

arquitetura pode ser interpretado como um clamor por um senso de cuidado e 

aten -estar; pelos componentes e pelas 

formas do ambiente f

busca por efeitos e significados expl

para permitir que as cria (KOWALTOWSKI, 1980, 

p. 130) 
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APP: 

para proteger biomas mais fr  

 

: Onde h

os parques urbanos. Canteiros centrais de avenidas e trevos, com fun

tamb (LIMA , 1994) 

 

Caminhos Verdes: 

manter a biodiversidade, proteger mananciais h

isso atrav

vegeta PELLEGRINO, 2006). O termo 

 

 

DATAHABIS, projeto: 

Social para a Constru is em Campinas-SP

desenvolvimento pelo Departamento de Arquitetura e Constru

Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP, patrocinado pela FINEP, que deu suporte log

material a esta tese. 

 

Ed : Constru  

 

Espa : Conceito tamb

constru

abrangente de espa

alguns autores, mas desaconselhado por ser mais compreendido como um 

impedimento e de vis , 1994) 

 

Espa : Conceito abrangente de espa o que se contrap

urbanas. Inclui tanto espa

ingl , 1994) 



 

 

 

Espa : Espa  vegeta

como na forma de jardins cultivados. Equivale a  

 

Laje-jardim: Espa

impermeabilizada para suportar terra e jardins. H aquelas que suportam apenas 

vegeta  

Laje-jardim : Termo e conceito utilizado nesta tese como alternativa mais barata e simples de 

laje-jardim. Terra resen

vasos, pergolados e paredes verdes, sem terra diretamente sobre a laje. A estrutura 

para sobrecarga pontual, de vasos ou pessoas. 

 

Padr : termo utilizado nesta tese para denominar as tipologias de jardinagem: vasos e 

recipientes, pergolados, paredes verdes (trepadeiras), laje-jardim, canteiros. Ferramentas para 

alcan  nos espa  

 

Parques Lineares: termo muito em moda nas prefeituras brasileiras, e que aparecem em alguns 

trabalhos, mas tendem a ser redutores dos caminhos verdes e sistemas de espa

confundidos com as APPs (30m) criadas para proteger a mata ciliar dos rios. 

 

Puxado: Termo utilizado popularmente para amplia

sem planejamento ao corpo principal de uma edifica

improvisados, de m  

 

Rua verde: termo utilizado nesta tese para vias p

tanto paisag  

 

Sistema de Espa : Uma evolu

quest  

 



 

 

Verde Pleno: termo utilizado nesta tese, representando uma situa

elemento verde 

diretamente no solo, sobre lajes, em paredes, tetos (pergolados) ou em recipientes com terra. 

 

Verdes-Dentro: termo utilizado nesta tese para todos os espa

propriedade particular. O uso da palavra 

de conterem vegeta

jardins, p  

 

Verdes-Fora: termo utilizado nesta tese para todos os espa

propriedade p

conterem vegeta ugerir que eles t

vegeta  

 

Vis : termo utilizado nesta tese para desenhos que mostrem imagens hipot

um futuro poss  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Entrevista: Moradora CR 

 

Faixa et  

Escolaridade: Secund  

Profiss  

Renda Familiar: 500 a 1000 

Tempo que reside no bairro: 4 anos 

(o bairro tem 10 anos) 

Moradia anterior: Dic 1 (casa), antes na Vila Gomes(?) casa 

Nasci/o: Campinas 

Casa pr iam/o.. 

 

E- Considera a casa... 

MORADORA CR- Terminada por enquanto 

E- Tamanho do lote... 

MORADORA CR- De bom tamanho 

E- Casa ocupa quanto do lote? 

MORADORA CR- A casa ocupa pouco do lote (B) 

E- Quem fez o projeto? 

MORADORA CR- J  

E- a planta ficou...? 

MORADORA CR- Ficou razo  

E- e a fachada?? 

MORADORA CR-  

E- Conforto t  

MORADORA CR- Mais fresca que as outras casas. 

E- Por que vc acha que ela  

MORADORA CR- Porque tem jardim , n  tem a varanda, para proteger 

a porta. 

E- Vc acha que no lote tem verde... 

MORADORA CR- Tem algum verde, eu queria mais. 

E- Vc que cuida?? 

MORADORA CR- Tudo eu... Plantas, vasos. Horta eu tenho de temperos. 



 

 

E- Quais efeitos do verde? 

MORADORA CR- Frescor, beleza. 

E- Futuro do lote. Vai fazer melhorias no lote? 

MORADORA CR- Sim. Mais pra frente. Quando eu cheguei, j

constru

vizinho do fundo. Agora ele construiu a casa dele. Da umidade. Ent

pouca coisa, mais pra ter mais luz. (tiram foto) .  

E- E amplia  

MORADORA CR- N  

E- Modifia  

MORADORA CR- So colocar o jardim em outra posi uando eu 

cheguei, pensei: deste lado so vai ter flor e deste uma hortinha, da

arvore e deu flor, mas  

E- Vou mostrar uns desenhos... Vc reconhece como sua rua?? 

MORADORA CR- ho aqui, eu ajudei a 

construir... Ela reconhece um que tirou jardim, que tinha floreira. 

E- Vc acha que a imagem parece sua rua. O que vc acha do bairro em geral em termos de 

vegeta  

MORADORA CR- N azendo na 

frente... 

E- Vou mostrar outro desenho. 

MORADORA CR- Aqui j

estou no mesmo lugar?? Ta diferente...  

E- Simulamos reformas para o futuro... Vou mostrar outro desenho 

MORADORA CR- a rua de tr  

MORADORA CR- A vizinha reclamou da arvore, porque cai folhas... S

que gostam de cuidar, pois acham que faz muita sujeira. Eu sempre to varrendo aqui a frente, o 

quintal. O pessoal fala: nossa , que trabalho.... 

MORADORA CR- nessa tem bastante vaso... Fala os nomes dos moradores. 

aqui pro meu futuro! Espero, ne?? Minha comadre... acho que ela Poe no Maximo uma florzinha...  

E- O que ?? 

MORADORA CR- Acho que vai parar aqui.. Eu queria arvore. Quando eu vim pra ca, n

tinha arvore, so tinha eucalipto nessa rua, e n



 

 

primeira coisa que eu vou fazer, vou plantar arvore porque eu n o. Pensei que quando vier 

o asfalto(achei que era bem mais pra frente) ai que veio a id

frente(muito no futuro, ne?) vai ter uma pra

que plantou com a minha cunhada , do bosquinho do Dic 1.  

E- Que tipo de planta que vc mais gosta, que vc gostaria que tivesse no bairro? 

MORADORA CR- Palmeira. Minhas colegas n

que que serve aqueles trem alto??) Eu gosto de entrdad de beirro com jardim. Veio o Helio um 

tempo atr  

E- Arvore de flor , de fruta... 

MORADORA CR- Bom, eu gosto de flor, mas de fruta tamb

mangueiras, mas as crian al e as crian

sabem, elas n  

MORADORA CR- (mostra o jardim) Essa roseira eu ganhei de uma senhora do Dic, onde 

eu morei, ela e o caqui eu ganhei dela. E o caqui eu judiei dele , coitado, ate eu saber que o caqui 

clareia todas as folhas eu achei que tinha morrido, e da-lhe 

muito linda, da flor amarela. Essa aqui eu fui visitar a Lagoa de S. Jose, e cheguei la tinha uma casa 

que agora demoliram. E eu peguei ela, ainda n

ela esta em lugar errado... Vc viu por que eu tenho que mudar? Ela vai ficar no sol e vai dar flor... 

Essa aqui eu ganhei da mesma... essa da varias cores, mas ainda n o floriu... 

judiada, pois esta na sombra... essa ta brotando, eu dei uma podada. Esse 

que dava flor de 3 cores, ... essa 

N  

E- Eu estou esperando um Ip

prefere branco, amarelo ou roxo?? 

MORADORA CR- Eu na minha cabe

numa Vila, (j nome de arvore e tinha a rua principal que era 

a Ip

rua. Ate hoje, a Ip  

E- Mas as vezes  

E- Eu vou arrumar um amarelo pra vc. 

MORADORA CR- Aqui 

peguei uma semente perto do meu trabalho 

E-  



 

 

MORADORA CR- aqui alguns temperos, o alecrim. Essa pra garganta(guime,?) Eu penso 

em plantar tudo na beirinha. Essa 

sozinha...Faz 2 anos que ta produzindo. Essa aqui... ce sabe que eu gosto de palmeira imperial, pedi 

pra minha m coco da Bahia. Mas demora.... 

E- Sal grosso faz bem... 

MORADORA CR- Esse 

fruta do conde. Aqui  

Evandro d  

 



 

 

Entrevista: Moradora CL 

 

37 anos 

Escolaridade  secundario completo 

Profiss  Digitadora 

Renda Familiar- ate 500 

Reside a 7 anos no Bairro 

Antes  Castelo, na Alberto Sarmento (casa). Nascida la. 

Casa pr  

 

E- Considera a casa... 

MORADORA CL- Tem bastante para construir ainda. 

E  Tamanho do lote 

MORADORA CL- Da forma que eu pretendo construir, 

tivesse uma condi

quer aumentar, tem que ter um bom quintal. 

E- A casa ocupa quanto do lote? 

MORADORA CL- Ocupa pouco do lote (B) quero deixar espa  

E- quem fez a planta? 

MORADORA CL- A gente conseguiu o lote pela coab, e conseguimos o lote da Fundap. O 

modelo que eles tem la e completou com um 

pouco de material...  

E- E o que vc achou da planta? 

MORADORA CL- pra mim ficou perfeita 

E- e a fachada?? 

MORADORA CL- A frente n

quente. 

E- e o conforto t ? 

MORADORA CL- ela  

E- Porque? 

MORADORA CL- Cobertura. Falta varanda. 

E- O que acha d  

MORADORA CL- So ali na frente que eu pus um cantairinho. 



 

 

E- Quais os efeitos da vegeta  

MORADORA CL- Beleza e frescor. 

E- As modifica  

MORADORA CL- Mais pra frente. Vamos ver se ate o final do ano, porque eu estava 

desempregada... faz uma ano que eu comecei a trabalhar... 

E- Como seria a reforam? 

MORADORA CL- Acabamento, pintura, outro piso. N cimentar, 

fazer uma varanda, no fundo cimentar um pouco. Garagem tamb

de arvores, rosas, de frutas, sabe... 

E- vou mostrar uns desenhos... Vc reconhece sua rua?? 

MORADORA CL- a padaria, casa da let abalho, a gente faz digita

dessas... 

E-  

MORADORA CL-  

E- Com rela  

MORADORA CL- Eu acho que tem pouco verde, poderia ter mais. Tem bastante gente que 

colabora, que ta plantando. Aqui em frente eu tinha uma arvore, mas um homem subiu com o carro. 

E- outro desenho... mudei algumas coisas... 

MORADORA CL- Que jeito vc fez minha casa??? Ta do jeito que eu quero minha casa. 

Vai cobrir na frente. 

E- icar a rua no futuro depois das reformas.  

MORADORA CL- Essa parte do fundo  

E- Outro desenho. Com uma id  

MORADORA CL-  

E- Se todos plantassem ... 

MORADORA CL- Tipoo um sobradinha. Que lindo com um canteirinho.  

E- Com mais arvores, no fundo.  

MORADORA CL- Eu adoro quintal, com pe de manga... Eu morava com a minha vo e a 

minha m  

E- Vc acha que 

possibilidade dos vizinhos quererem plantar mais verde ou  tem problema, ai suja.... 

MORADORA CL- aqui na minha rua todo mundo gosta de verde. A maioria quer ter verde. 

Mas  



 

 

E- que tipo de flor ou planta vc gosta?? 

MORADORA CL- Do Ip

Samambaia, goiabeira, jaboticaba, mangueira e chap

plantinhas, eu vou ligar pra vc. 

E- mais um desenho... Olha, tem a pra e. Vc reconhece? 

MORADORA CL- Perto do Mario Gatti eles doam planta 

E- vc acha que tem quanto de arvores 

MORADORA CL- poucas 

E hortas? 

MORADORA CL- somente individual... grama, flores, campo de futebol, jardim 

particulares. 

E- o que vc acha que tem que ter? 

MORADORA CL  Mais verde, mais bancos, mais coisas pras crian

pouco verde. A prefeitura tbm poderia doar...  

E- e o que n  

MORADORA CL- Sou uma vizinha light... Um (? ) na frente do meu sobradinho... Sobre a 

planta  na frente, vc me deu uma id

aqui.  

E- o que vc acha que falta? 

MORADORA CL- Pra mim, esta perfeito...  

E- Posso tirar umas fotos??... 

MORADORA CL- Craro!!!! 



 

 

Entrevista: Moradora TE 

(participou da entrevista a moradora CR) 

 

R. 2 n. 259 

Dados: 36 anos, segundo grau completo 

Ultimo emprego: aux. Administrativa, h  

Renda familiar: de R$500 a R$1000 

Residentes na casa: Marido, 40 anos , 2o. grau completo 

                                filho, 12 anos, ensino fundamental 

                                filha, 6 anos, pr  

Residem a 4 anos no bairro, casa pr

Fernando, tbm casa. 

Nascimento: Piratininga (pr  

 

Evandro explica o projeto. A Moradora TE considera a casa ainda n

arm  

Considera o lote muito pequeno 

Considera que a casa ocupa quase todo o terreno e sente falta de  

Quando trabalhava numa fabrica de rem ogro era arquiteto da 

prefeitura. 

terreno, o projeto da casa ficou perfeito

fundo.. A fachada ficou no meu gosto. Acha a casa fresca no calor, bem ventilada. A parte do fundo 

esquenta pelo muro ser muito alto, acho que ela ventila pouco, Tem que ficar com o ventilador 

ligado, pois n

lote poderia ter mais verde. 

E-Cuida de vasos? 

MORADORA TE- Vasos e horta a gente cuidava, mas n

marido entrava ate dentro do bueiro pra limpar a sujeira. (Moradora CR conta sobre limpeza de 

caixa de gordura), falam sobre lixo fora do lugar. 

E- O que vc acha dos efeitos do verde? 

MORADORA TE- beleza, ar puro 

E- Trabalho n  



 

 

MORADORA TE- Se vc quer beleza, vc tem que cuidar, se n

por causa do mandruv  

E- Pretende fazer melhorias no lote? 

MORADORA TE- Colocar banheiro nos fundos, no quarto. S  

E- Quer plantar mais? 

MORADORA TE- Teve planos de campanha, que prometiam algumas coisas, mas n

elegeram, ent  

E- E no bairro? 

MORADORA TE- Um playground pras crian

quebrando telha, se coloca uma grade, acaba o problema. 

E- (mostra desenhos e imagens... ela reconhece que 

Let !) Ela fala pela a ordem das casas, mas entende a 

planta, v

e como colocaria o verde. Ela adora o salgueiro. Diz que pra ela , o FOCO principal do bairro, seria 

limpar a entradade fora a fora e plantasse salgueiro. Ela v

gosta! Conta como como fizeram os canteiros: de flor e de grama, de flor e de grama... Todos 

gostam, mas n ram a casa e ainda est

no processo de jogar entulho.(colocam a areia no lugar errado) Essas pessoas ainda n

preocupadas em plantar! 

E- Tem uma casa que nem esta coberta direito e e j

pessoa 

MORADORA TE-...a gente ainda n

meu irm

cuidando, mas eu pedi e insisti e ele me deu a arvore. Esta retardada o crescimento dela, pois ficou 

muitos anos dentro do balde. Ela ia morrer la. 

E- Eu trouxe muda de ip  

MORADORA TE- Ah! Me da uma!... se tiver um projeto pra arborizar tudo aqui, eu to 

dentro. O Bairro Vida Nova, sem falar mal

nada. Raramente se v

troca a casa no Dic por uma casa aqui. O pessoal daqui quis fazer coisa boa, uma casa com 

apar  

(Evandro v ra filha levar pra escola) Eu 

comprei a telhinha e ficou bem ajeitadinha 



 

 

E- Que tipo de planta ou flor vc mais gosta? 

MORADORA TE- Leroza(?), ip  

E  Que tipo de vegeta  mais no bairro? 

MORADORA TE- Palmeira; Ip

frut  

E- E fazer o que para o bairro etr mais vegeta  

MORADORA TE- ...teria que todo mundo se conscientizar e ajudar, porque tem  muita 

gente que gosta, mas espera algu  

E- ...sobre a pra  

MORADORA TE- Pro tamanho da pra  

E- Tem horta comunit  

MORADORA TE- N a pra

flor, respeitam. Voc

com vaso e tudo. (?) Tava linda! A roseira da Madalena, coisa mais linda, cortaram. A gente tem 

que ir atr em que comprar terra... 

E- Tem campo de bocha, futebol, jardim , grama... e bancos... 

MORADORA TE- teria que ter o playground, arrumar o campo de futebol, uns 

quiosquinhos com churrasqueira, para usar no final de semana, com arvores. Se a prefeitura n

consegue fazer sozinho, pega R$ 10 por m

n  

E- ate fazer atividades junto com a escola aqui. O que vc acha que n  

MORADORA TE- A  

(Moradora TE e Moradora CR ficam uns 10 minutos explicando ao Evandro sobre os 

malef  

E- Vou tirar algumas fotos... 

MORADORA TE- ...se a pra abalhada, vai ficar muito bonita!!!! 



 

 

Entrevista:  RO  31-40 anos 

  L (filha)  9 anos 

Escolaridade  prim  

Renda Familiar- R$500-1000 

Reside h  

Antes  S  Curitiba  Holambra - Campinas 

Casa pr  

 

Data: 01/07/2007 Hor  11:00 

Entrevistador: Evandro 

Auxiliar de Entrevista: Ben  

.............................................................................................................................................. 

 

E- Como vieram para esta casa, compraram 

RO- A gente comprou o terreno, para livrar do aluguel. Fizemos a inscri  

 

 

RO-  

 

E- E foi feito aos poucos? 

RO-  

L- Meu pai que colocou todos os pisos 

 

E- A casa como foi feita corresponde a como voc  

RO- Bom, est

bonito... As paredes tamb  

L- e minha m o... l  

RO- 

na parte de cima. E fazer em baixo n

passarinho, cachorro, tudo da is... 

E- E sobre jardinagem, como o seu marido aprendeu? Voc

com ro  



 

 

RO- Bom eu sempre gostei. L

quando vim para S. Paulo tive de deixar meu p

Aqui a gente n

de rosa... Um tipo de Cravo que ca

Holambra e eu aqui. Conheci ele, ele cuidava de rosas l  

E- Voc -atual] 

[longo sil  

RO- floreiras, plantas [apontando] 

E- Mas voc  

RO- N  

E-  

RO- Aqui aqui a quadra...

verdade... 

L- Aonde que  

RO- Vamos ver 

[procuram no desenho] 

L- Se a quadra  

RO- Achou j  

L- aqui  

RO-  

L- Eu n  

[Evandro mostra as fotos a  

L- O que que  

E-  

RO-  

E- com rela  jardim, ter plantas em 

casa. Por que  

RO- Quem tem, tem de cuidar n  

E- E o jardim de voc  

RO- Quando ampliamos tiramos um pingo de ouro, estava bem aqui onde est

O resto ficou, 

mais na natureza... Se fosse s



 

 

estava cheio, mas ele tirou que era muito verde... Ali na frente sempre teve, a primavera tem uns 

tr  

E- Voc  

RO- Acho que [hesita] fica mais alegre tamb

tinha uns tr

n  

E- E dos seus vizinhos, voc  

RO- Que eu sei  

L- Eu acho que n  desenho, na quadra de baixo] 

RO- s

jardim, que  

Ben - Ent  

RO- Mas tem uns que tem, muitas flores, na beirada da rua... 

E- Mesmo aqui, voc  

RO- Por causa de cachorro tamb  

E- E vizinhos que n  conhece? 

RO- N

dela] no vizinho eu varro, porque o que cai de flor nessa primavera a

o!!!  

E- Voc  

RO- Ah, l  

L-  

E- E sobre a arboriza  

RO- Ali na frente, na cal va das 

tudo, antes deles cimentarem. Podia era ter plantado uma 

plantou mas assim do lado. 

Ben - Voc  

RO- Eu prefiro florida. Quando tem fruta a crian

para pegar o fruto... Eu n

 

L- Ai na escola tem um p do machucado porque ele ficam pulando em 

cima para pegar. 



 

 

E- Agora vou mostrar mais dois desenhos da Rua 7, voc

vai ser no futuro... 

RO- Eu gosto mais assim, alegre 

L- Eu gosto assim [apontam para vis re falo para o meu pai, 

planta uma 

v  

[Evandro explica as vis  E como voc

assim [vis  

[pensa] 

RO- Acho que se os moradores fizessem tudo isso ficava bom, n

todos, viu... Quem dera... colocar um pouco de verde 

E- O que voc

canteiros e diminuindo o asfalto da rua? 

RO- Ficava bom, n  

E- No desenho tamb  

L- Que legal!!!! 

RO- Meu marido faz tudo isso da tirava a id  

E- E sobre o verde em vasos, floreiras? 

RO-  

Cheiro, vem beija-flor a  

E- E o que voc  

RO- Eu acho que  bom para uma pracinha, n

causa do sol, tem que ter o sol, para entrar. Porque depende da planta tamb

Precisa do sol... 

E- E sobre horta, para plantar umas verduras, legumes? 

RO- Tem pessoas aqui no bairro que tem um terreno do lado da casa que plantam. 

Mandioca... 

E- E voc  

RO- N

uma coisa limpinha, que n  plantei um p

come  

E- E sobre moradores que plantam fora, na cal  



 

 

RO- Antes mesmo de ter feito essa cal da escola] tinha bastante moradores que 

plantavam daquele lado... 

L- Mas quando fizeram a cal  

RO- E nessa escola n  

 



 

 

Entrevista:  Jos vier 

 

Faixa et    

Escolaridade  secund  

Renda Familiar- 1,5 a 3 sal -m  

Reside h  

Antes  sempre em Campinas, onde nasceu 

Casa pr  

 

Data: 01/07/2007 Hor  11:45 

Entrevistador: Evandro 

Auxiliar de Entrevista: Ben  

.............................................................................................................................................. 

 

E- Como vieram para esta casa, compraram o lote e constru  

X- N asa, compramos pronta e gostamos. 

E- E essa casa  

X- A gente gosta, mas preferia um sobradinho, um terreno maior... Mas s

minha esposa ela  

E- Voc im? 

X- Eu gosto bastante, desde que mudamos para c

asfaltaram a rua eu tive que diminuir, mas ainda tem essa faixinha que eu planto. 

E- Voc -atual] 

X- Que legal, a rua 7... [olhando o desenho] e est

escola... com o meu jardinzinho... 

E- E Xavier, por que voc

verde traz problemas, al  

X- N nde, depende do estilo de vida da pessoa. Tem gente que 

sai de manh  

E- Mas tem os finais de semana... 

X- irro 

ser t  



 

 

E- Voc

plantando? 

X- Na verdade eu n

cedo e trabalho longe, e quando a gente ta em casa a gente costuma n  

E- Mas por qu  

X- N  

E- E pessoas que reclamam de coisas como a sujeira das folhas, ou outros problemas... 

X- N  

E- Voc  

X- No bosque, na lagoa [do Taquaral],  

E- E o que voc o S  

X- Eu acho que podia ter bem mais, a pr

feito diferente, n  

E- E sobre a paisagem em geral? 

X- A paisagem eu gosto, ossegado, s  

E- Bom, vou mostrar mais dois desenhos da Rua 7, queria que voc

que ela vai ser no futuro... [Evandro abre as e ] 

X- Nossa... Eu particularmente gosto desta aqui [ ], mas acho que, se for depender 

dos moradores, o que vai acontecer mesmo ]. 

E- De qualquer forma, o desenho sugere o resultado de uma por

mas n precisam fazer... 

X-  

E- No desenho, voc

mais verde... Por exemplo, o que voc

cal ca a imagem 

e tamb ] 

X- Eu n

espa  

E- E sobre aproveitar uma cobertura, uma laje, e colocar plantas l  

X- Eu acho legal... J  

E- E tamb

com telha... 

X- Eu gosto, acho que  



 

 

E- E jardins e floreiras? 

X- Isso j o... 

E- E sobre uma vegeta  

X- Acho que  

E- E sobre horta, voc  

X- Eu acho que deveria ter, na escola... Na quadra, aqui em baixo, n

deveriam colocar os alunos para cuidar, sei l  

E- E jardins no espa  

X- Eu acho que d ar dentro do meu lote, a

eu coloquei para fora, mas acho que se eles vierem a

estreita, eu fiz bem junto do muro, mas mesmo assim... Tanto que, antes de passarem o asfalto aqui, 

na minha frente era gramado, e a m

aquela grama esmeralda, custou para pegar, e quando pegou o cara veio com o trator e rancou tudo. 

Mesmo da escola, rancou tudo e ficou a coisa mais feia do mundo... 

Ben - Voc rte de um movimento para arborizar a rua? Voc

viabilidade nisso? 

X- Ah, sim, mas precisa uma pessoa para liderar isso. Para passar um abaixo-assinado... 

[ fim da entrevista  falam um pouco sobre o trabalho e o projeto , Evando deixa 

c para o morador] 

 



 

 

Entrevista:  Eilso 

 

Faixa et    

Escolaridade  prim  

Renda Familiar - mais de 3 sal -m  

Reside h  

Antes  antes em Sousas, PB 

Casa pr  

 

Data: 08/07/2007 Hor 15  9:45 

Entrevistador: Evandro 

Auxiliar de Entrevista: Ben  

.............................................................................................................................................. 

Ev- Como foi que voc o S  

Ei- N

estava l

constru  essa parte aqui que a minha casa vai ser aqui mesmo [aponta 

para as funda

nem fazer... [do ponto de vista legal, por se situar no recuo]. 

Ev- E porqu a parte da frente? 

Ei- Eu pensei em fazer assim porque a metade da casa j  

Ev- O muro do vizinho j  

Ei- J

devagar e com calma... ndo agora. J  

Ev- Como  

Ei- Uma casinha simples mesmo, de dois quartos, um sobradinho... 

Ev- E voc  

Ei- Quero deixar a frente, n  

Ev- Vai fazer um sobradinho e ent  

Ei- Esse a

aqui dentro, para quando desmanchar j  

Ev- E isso de voc  



 

 

Ei- Planta

fruta, eu gosto...  

Ev- E voc  

Ei- N  

Ev- E o seu Chico, voc  

Ei- s anos antes de  

Ev- E o que voc  

Ei- Falar a verdade, o dif

beija-flor que fez ninho no p e j

[ao mesmo tempo que as formigas] estavam derrubando muitas folhas, rancou mais da metade do 

p

para a gente matar. Mas fomos controlando, controlando, at

desenvolveu os beija-flor, acabou voando e indo embora. Agora ele voltaram de novo. 

Ben - E n  

Ei- Nasceu... 

Ev-  Mas n -flor... 

Ei- [as formigas] estavam atacando os pezinhos de fruta, n

sorte dos filhotinhos irem embora logo, que eu tinha medo da crian  

Ev- Ent  

Ei- Eu gosto de ver os frutos 

Ben - e chama os passarinhos, tamb  

Ei- E passarinho, tamb

grande mesmo, sabe, o que enche de passarinho ali, e a crian

p ian

ch

para frente n

folhas]. J  caju eu planto bastante, e d

gente planta assim...  

Ev- E, al  

Ei- Olha, vou falar uma verdade para voc a gente ta tocando aqui, o seu Chico limpa mais 

esse lado dele, eu limpo ali, mas os outros vizinhos n

parados, 



 

 

fizeram um mutir

mais... e aqui era o campinho...   

[conversa sobre aduba  

Ev- Mas apesar de n ? 

Ei- N

reclamar eles n  

Ev- Eles n  

Ei- N  

Ev- Mas voc  

Ei- Ah, no meu eu vou, pelo menos uma  

Ev- E com rela  

Ei- O problema aqui 

ina passava, as que eram pequenas eles rancavam tudo, do 

jeito que passava levava, eles n

rancar esses p  

Ben - E essa m ra? 

Ei- 

regional tamb

mais n  

Ev- E o que voc  

Ei- Eu acho que 

n  

Ev- [abre as  2 e 3] Voc

essa ou com aquela imagem? 

Ei- Falando a verdade para voc ]. 

Ev- Quando algu

pergolado? 

Ei- Fica bom assim, eu prefiria assim... 

Ev- Ou uma laje de cobertura, da casa ou do carro, em que se pode plantar uma horta e ter 

umas plantas? 

Ei- Que nem aquele vizinho ali, ele est  

Ev- E sobre horta comunit  



 

 

Ei- Eu pretendo, quando desmanchar essa casinha a ma 

horta, umas verduras... 

Ev- [explica id  

Ei- A gente queria fazer umas lombadas aqui, mas eles n  

Ev- E sobre jardins de moradores na pr  

Ei- Aqui tinha uns jardins de rosinhas ao longo da rua, mas o povo ia levando tudo... Mas a 

nossa inten

problema mais, n

S  na beira por causa das crian

pr  

Ev- E sobre vegeta  

Ei- Ent

muito, que tirava essa vis outra rua... E n

depende da gente... 

[Eilso fala do interesse em fazer um cursinho de jardinagem] 

 

 



 

 

Entrevista: FR (Seu Chico) 

Participante: ME (esposa) 

 

Faixa et    

Escolaridade  prim o 

Renda Familiar - 1,5 a 3 sal -m  

Reside h  

Antes  s -PR 

Casa pr  

 

Data: 08/07/2007 Hor  11:45 

Entrevistador: Evandro 

Auxiliar de Entrevista: Ben  

.............................................................................................................................................. 

[Evandro abre a ] 

FR- Eu acho que essa aqui 

Olha aqui, Eug pra

parab  

E- e antes tinha um campinho que foi tirado... 

FR-  

E- Seu Chico, conta como foi que voc e estabelecer aqui no bairro 

FR- Isso aqui foi meio sofrido para n

aluguel, conseguimos esse terreno, que tirou n  

E- Constru  

FR- Foi inteira. E que n r de cargo de constru

meu filho ajudava com o pouco que trabalhava. Eu vinha cedo, ela trabalhava at -dia, eu 

vinha cedo fazendo os alicerces, ela trazia a minha marmita, e o caminh

de para a gente poder construir... Da

Anhanguera, na Cidade-jardim. N

pedreiro... Eu pedia uma informa zia. 

E- E a planta, ficou como o senhor imaginou? 

FR- Assim. Desde o come

gosta, falei: aqui n



 

 

manga, depois eu ganhei aquela de ip

Chico, o senhor antar tudo 

isso a  

B- A pra  

FR- A turma  

E- E  

FR- Desde o Paran .. 

[ME interrompe mostrando fotos do bairro, quando eles chegaram, e todos se admiram de 

como n

estavam abertas]. 

E- E o que que eu senhor acha mais dif ue 

 

FR- Olha, rapaz, se todo mundo fosse que nem eu, era muito bom, n

Noventa por cento aqui ningu  

[Ben dubo de compostagem com lixo dom  

E- E aqui na rua, quais outros moradores que gostam de verde, plantam? 

FR- Aqui somos eu, o Airton [Eilso], o Vagner, o Ademir (vizinho do Vagner, do fusca 

verde). Os outros gostam, mas n  

E- Voc tras  

FR- Eu fui agora l

onde que n

e naquele parque que tem pantanal... E aqui em Campinas, no Bosque... 

E- O que o senhor acha do bairro em termos de arboriza  

FR- Ah, est  

E- E da paisagem? 

FR-  

[Evandro mostra as ] 

E- Como o senhor acha que a sua rua vai ficar no futuro? E qual o senhor gostaria? 

FR- Ah, eu gostaria assim [ ], bastante plantas, bastante florida...  

E- O senhor acha que as plantas 

calor? 

FR- Ah, acho que n  



 

 

M- Refresca, sim. Vai ficar em baixo do sol e na sombra para voc  

E- E o que o senhor acha desse tipo de jardim, na cobertura? 

FR- 

[ME] vai querer encher de planta l  

E- E sobre uma rua verde, com cal  

FR-  

[Evandro finaliza explicando a pesquisa] 



 

 

Entrevista:  VA 

Participante: RM 

 

Faixa et    

Escolaridade  secund  

Renda Familiar - mais de 3 sal -m  

Reside h  

Antes  antes em S  

Casa pr  

 

Data: 08/07/2007 Hor  10:30 

Entrevistador: Evandro 

Auxiliar de Entrevista: Ben  

.............................................................................................................................................. 

[Evandro abre a , para verificar se a casa do Vagner est  

VA- A minha casa tem s

parte de cima onde eu moro. 

RM- Esse aqui bairro nosso, aqui? 

VA- Eles fazem um desenho do bairro, e cada quadra eles pegam a rua e desenham... O 

Santana 

Rosemar no desenho] 

E- Como foi que voc casa atual? 

VA- Eu morava de aluguel em S. Paulo, uns dez anos mais ou menos na ACV e a mulher 

do meu pai veio para gerenciar um sal

A o aqui, n

construindo aos poucos, a planta n

Voc  

E- E o segundo andar, em que voc  

VA- Desde o come u fazer uma casa bem feita, meu pai, 

mais experiente... estruturaram para que no futuro, se quisesse juntar uma casa em cima tinha 

condi

e ela falou se vai gastar dinheiro para cobrir, vai perder a estrutura que voc

alicerce... A  



 

 

E- Mas n  

VA- N

pedreiros, tudo, agora essa parte de cima fui eu mesmo que... todo mundo participou, fez um 

pouquinho... 

E- E essa casa foi a que voc  

VA- N

uma  nem a casa do meu pai l

um rancho, um gramado, e uma cobertura que d

pela dificuldade, e pela oportunidade que a COHAB deu para a gente, e os terrenos s uenos, 

10x17 [na verdade, 7x18m], ent

deixar uma  

E- E quem na sua fam rde... 

VA- Tem, a minha fam

s  

E- Mas nessa casa... 

VA- 

orienta  s

outro jeito. A casa do meu pai l

da casa dele, e tem uma  

E- O que voc es ou problemas com rela  

R- M  

VA- O governo, voc

aqui [na pra qui, cada um faz a sua parte. 

A parte dele ele fez, se todo mundo fizesse, isso aqui tava bonito hoje. Ent

pegar, mas voc

A trada... Essa pra

ele pegou e falou: n

qual o tipo de udo isso que 

est

querer ver a 

sa  

[conversam sobre outras vindas passadas da Unicamp, sobre o projeto DATAHABIS] 



 

 

VA- Se vem para melhoria, voc

situa , Deus livre, voc

a rua, da

casa igual um raio, vai direto, as paredes pegam fogo, ent

frente, s ue t  

E- Voc  

VA- Olha, na verdade, aqui 

tudo, para colocar asfalto. E esse bairro tem as plantas [projetos] de tem tudo, esbarra 

na burocracia. 

asfalto, quero asfalto!! O asfalto chegou, olha a

acabou. ndo: quero uma pra

estiver boa, cheia de brinquedo, isso aqui estava lotado. A gente come

Chico, vamos pegar essa pra

l rei 

pessoal vai esmorecendo. Se voc

lixinho do mato ali, n os outros... Agora se a gente 

tivesse um apoio da regional, principalmente... A regional veio, cortou um matinho ali em cima e 

foi embora... 

E- Mas voc  

VA- N im nessa 

se negarem... 

E- E sobre op  

VA- 

pessoal que est -se pessoal est

uma chacrinha ali perto da Icatex. Caso voc

para o Bosque, Taquaral,  

VA- A parte mais cr Tem um po

sempre vem aqui, 

precisa... 

E- E sobre a paisagem do bairro? 

VA- Olha, j

atr ma do lado... Tinha mais 

A tend  



 

 

E- Agora, vou mostrar outro desenho... [mostra e 3]. No futuro, como voc

que a sua rua vai ficar? 

VA- Olha, eu gostaria que ela fosse como esta de cima [ ], urbanizada, com bastante 

moradores e outra pelo apoio... Se for co, a pra

ser bem urbanizada, uma 

dif

f i melhorar ainda, estou brigando para isso. 

E- Sobre algumas das id

garagem? [mostra desenho] 

VA- [pensa] Na verdade, 

de... Tem at hado, com verde em cima... 

E- Laje-jardim 

VA- Quem n

financeira de ser mais caro... 

E- E sobre um terreno sendo usado como horta comunit  

VA- Aqui no bairro n nos que tem no bairro est

um lix

prefeitura, da COHAB, de vir atr

uma casa abandonada [incompleta] que ele n  

E- E sobre uma rua mais estreita, como essa? 

VA- 

caso aqui, a onde o assar. 

E- E sobre isso que voc  

VA- Isso ainda 

rapaz que vai trazer mais umas ferramentas para agente trabalhar aqui... 

E- E vasos, jardineiras? 

VA- Isso a maioria das casa tem, pouca coisa mas tem. 

E- E sobre um tipo de vegeta  

VA- Isso vai ser a nossa pra

tend  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 119. (ap -resumo da Fundamenta -conceitual 


