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RESUMO 

0 presente memorial descritivo pretende ser indissociavel da exibiviio do video anexo Sinfonia 

em Quatro Tempos. 

Ao longo de sua hist6ria, a cidade de Sao Paulo caracteriza-se por ser palco de urn processo de 

constante superposiviio de tecnicas, culturas e materiais em suas construviies. 0 que hoje 

conhecemos e, na verdade, a reconstruviio de uma cidade em sua terceira versiio, esta tambem 

em mutaviio, que, gradualmente, comeva a ser sobreposta por uma quarta versiio. 

0 video Sinfonia em Quatro Tempos e dividido em quatro tempos I movimentos musicais, 

cada urn referente a urn periodo hist6rico distinto. Em cada epoca abordada, ha o predominio 

de uma tecmca construtiva e do emprego de urn novo material em suas construvoes, resultando 

em novo perfil da cidade, ou seja, de uma nova tecmca apreendida, emoldurando a cidade 

colonial, a cidade cafeeira, a cidade industrial e a cidade prestadora de servivos. Temos, assim, 

respectivamente, a taipa, consubstanciada no Prellldio de Barro, a alvenaria, na Aria de 

Alvenaria, o concreto armado, na Danva de Concreto, e, na contemporaneidade, acrescente-se 

o vidro, avo, aluminio, plastico e estruturas modulares que comp5em a Fuga de Vidro. 

Busca-se, na ediviio da imagem, acrescida de uma trilha sonora original, a funcionalidade 

interna de cada urn dos blocos acima mencionados, que exercem o fio condutor da narrativa, 

amparado pelos depoimentos constantes do video. 
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As vezes, b<!st<l-me um<l p<!rtlcul<l que se <!bre no meio qe 

um<l p<liS<lgem incongruente, um <lflor<lr qe luzes n<l neblin<l, 

o qi~logo qe qois p<lSS<lntes que se encontr<lm no V<livem, 

p<lr<l pensqr que p<lrtinqo cl<lli construirei, pecl<l~O por pecl<l<;:o, 

<l cicl<lcle perfeitq, feit<l qe fi-<lgmentos misturqqos com o 

resto, qe inst<lntes sep<lr<lclos por intervqlos, qe sin<lis que 

<llguem enVi<l e nao S<lbe quem cqptq. Se qigo que q ciqqqe 

p<lr<l <l qu<ll tenqe <l minh<l vi<lgem e clescontfnu<l no esp<l~o e 

no tempo, Orq m<liS r<ll<l, Orq m<!iS qensq, VOCe n;jo qeve crer 

que poqe p<lr<lr qe procur~-l<l. 

(Marco Polo, responclenclo <lo imperqqor Kublai Kh<ln, no eli~ logo 

lin<ll clo livro As Ck/i14es lnvisfveis, cle ftqlo ulvino) 
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1. INTRODUC::AO 

0 video intitulado Sinfonia em quatro tempos (26 minutos) e acompanhado da presente 

dis~, que procura dar conta do processo de produ~ do referido produto audiovisual. 

0 tema abordado e a paisagem urbana da cidade de Sao Paulo, flagrada em sua evolu~ 

hist6rica, vista sob a 6tica de sua arquitetura: a cada novo material empregado nas 

const:ru¢es, temos um novo perfil dessa paisagem urbana e de sua hist6ria arquitetonica. Em 

cada um desses diferentes periodos, bit o predominio, respectivamente, da taipa, alvenaria, 

concreto armado e, na atualidade, do vidro, ~. aluminio, plastico, concreto e estruturas 

modulares. Vale dizer que cada nova tecnica apreendida emoldura a cidade colonial, a cidade 

cafeeira, a cidade industrial e a cidade contemporiinea, perfazendo, assim, quatro diferentes 

tempos. 

Cada cidade tem a sua fisionomia, a sua feir;iio, como as pessoas tern um conjunto de 

trar;os com os quais se constr6i a sua identidade, o seu cartiter. M.as uma fisionomia se 

transforma com o tempo. Em Siio Paulo, esse cartiter se perde com facilidade e as novas 

gerar;oes se perguntam qual e a nova fisionomia, qual e o cartiter da cidade. Podemos 

identificar pelo menos quatro fisionomias distintas: a da velha cidode de taipa, do tempo 

do trabalha escravo (ate 1888); a da cidade europeia (1889/1930); a da cidade 

modernista (193011960) e a metr6pole centralizada e congestionada (196011990). 1 

Estarnos tratando em nosso trabalho da busca dessa fisionomia, resultante da constante 

co~, desco~ e reconstru~ da cidade, sobre esse 71Wdus operandi em intervalos 

de tempo cada vez menores, que tiio bem a caracteriza. Na busca dessa fisionomia, nos 

vestfgios dessa arqueologia das imagens, uma visiio deliberadamente impressionista nos guia, 

perseguindo niio um ran~ oficial e ufanista no vies da cidade, mas antes uma se~ que 

esse passado nos transmite. 

1 
Reis Filho, Nestor Goulart Silo Paulo e outras cidades: prodUfao social e degradar;ao dos espar;os urbanos. 

sao Paulo (Hucitec), 1994, p. 17. 
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Estarnos nos servindo, neste trabalho, de vasta iconografia produzida no seculo XIX, para a 

constru~lio do audiovisual. Esse repert6rio ganha cono~ estarnentaria, ao permitir a cri~ 

de uma historiografia fragmentaria em sua origem. 

A nossa inten~ao nlio e refuzer ou recontar a hist6ria da cidade, mas, a partir de uma vislio 

pessoal, de uma impresslio conjetural que esse passado nos transmite, trabalhar com essa 

memoria coletiva da na~ - reapropriada -, que remonta ao inicio de sua constru~lio. 

0 video pretende como desdobrarnento audiovisual, traduzir visual e musicalmente a 

fisionomia dessas quatro epocas abordadas, buscando uma unidade estilistica em cada urna 

delas, por intermedio da montagem e da edi~ musical, alem de registrar depoimentos que 

elucidam uma vislio e uma ideia multidisciplinar da arquitetura e da paisagem urbana, onde os 

materiais e as tecnicas construtivas estlio relacionados aos ciclos economicos que permeiarn a 

sua hist6ria. Como observa o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, 

... hoje Sao Paulo e uma cidade muito desastrada, porque com toda a nossa pobreza 

brasileira, Sao Paulo ja se reconstruiu quatro vezes, eu acho ... essa cupidez, essa tolice 
de fazer sempre o novo, Sao Paulo jti foi construfda quatro vezes ... 2 

Para a expl~lio do atual trabalho, fuzemos urn breve retrospecto de trabalhos anteriormente 

desenvolvidos, para em seguida apresentarmos a pesquisa que deu origem ao roteiro tecnico. 

Por fim, nos Anexos I e II, apresentamos o roteiro original e o roteiro resultante da gra~lio e 

da edi~lio do video, para que se possa dar conhecimento das transforma~oes ocorridas no 

processo da realiza~ao. 

Cumpre destacar que, apenas por urn mero acaso, a finalizavlio do video coincide com as 

comemo~oes dos 450 anos da cidade de Sao Paulo. Este trabalho nlio pretende ser aparuigio 

da efemeride que marca o inicio deste ano de 2004, porquanto a disse~o de Mestrado 

apenas curnpre o prazo estabelecido para a sua concluslio. 

2 Rocha, Paulo Mendes. In Programa Roda Vroa. Tv Cu!tura, 17.06.2002, Canal 2, Silo Paulo. 
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2. ANTECEDENTES do PROJETO 

Em trabalhos autorais anteriormente realizados, evidenciou-se uma preocupao;:ao em construir 

imagens em estreita sincronia com a mlisica, de maneira diversa daquela que se convencionou 

nomear o video-clip. Partindo de uma musica existente, a imagem corresponderia urna 

conseqiiente partitura visual, com referencias afetivas e geognificas, inferida do processo de 

montagem. 

Umgosto de Sol, super8nun, cor, 1'40'~ Eca-Usp, 1978 

0 primeiro trabalho desenvolvido pelo autor seguindo essa linha, foi urn exercicio 

desenvolvido no ambito da disciplina Semiologia da Imagem, ministrada pelo Pro£ Eduardo 

Pefiuela, em 1978, na Eca!Usp. Era utilizada a cano;:iio Um Gosto de Sol, de Milton 

Nascimento e Ronaldo Bastos, em que, alem da parte instrumental, incluiam-se os versos: 

Alguem que vi de passagem 
Numa cidade estrangeira 
Lembrou os sonhos que eu tinha 

E esqueci sobre a mesa 
Como uma pera se esquece 
Dormindo numa fruteira 

0 sol na sombra se esquece 
Dormindo numa cadeira 

As imagens filmadas no centro de Sao Paulo eram acrescidas de urn table-top de fotos e 

gravuras referente a herano;:a colonial indigena, pontuadas pelo monurnento indio Pescador, 

escultura de Francisco Leopoldo e Silva (1879/1948), localizado na Prao;:a Oswaldo Cruz. 

Saudades. .. , 35nun, cor, 5', Grama ProdUfiies, 1979; di.stribui¢o: Embrafilme 

Direo;:ao de Fotografia: Joel La Laina 

Montagem: Cristina Santeiro 

Mlisica: Lala Cesar Ferreira 

Direo;:iio de Produo;:ao: Jose Antonio Garcia 

Som: Afonso Celso Duarte 

Eletricista: Jamelao 
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Participayi'io Especial: Eneas 

Nesse curta-metragem, realizado para atender a fumigerada Lei de Obrigatoriedade de · 

Exibiviio do Curta como complemento do longa-metragem estrangeiro, essa pnitica era 

reiterada A mllsica, uma valsinha executada ao piano, datada de 1888, servia de mote para a 

ex:plorayiio do interior de uma residencia no bairro paulistano do Paraiso. Com influencias do 

ecletismo em sua arquitetura, datada dos primeiros anos da decada de 1920, o domicilio era o 

lar do avo do realizador, que fuzia pequena ponta ao final do filme, e a miisica era composi9iio 

da miie de seu avo. Urn filme listado certamente na categoria de obrafamiliar. 

Paranoya 7, 16nun,plb, 6', Eca-Usp, 1980 

Direviio de Fotografia: Fnmcisco Magaldi; Antonio Carlos de Britto 

Montagem: Christina Menezes 

Miisica: Suite Gayane (adagio) de Aram Katchaturian 

Volumina de Gyorgy Ligeti 

Som e Letreiros: Mauro Rolanda 

Montagem de Negativo: Bene de Oliveira 

0 germe da dissertaviio tern sua origem embasada nesse trabalho realizado durante a 

graduayi'io em Comunicavi'io Social I Habilitayi'io Cinema, na Escola de Comunicayoes e Artes 

da Universidade de Sao Paulo. 

Interessado em empregar a mllsica como elemento de corte em rela9iio ao elemento filmico, 

foi utilizada a Suite Gayane, de Aram Katchaturian, como fio condutor para montar as 

imagens filmadas em plb da cidade de Si'io Paulo, em urn trabalho que pretendia evidenciar a 

metr6pole como sedimentayiio do espayo que o anonimato imp6e aos sens cidadi'ios. Nessa 

ocasiiio, sem atentar para o detalhe, desenvolvia-se urn olhar voltado para essa metr6pole, e, 

evidentemente, sua arquitetura era ai registrada 0 trabalho final resultou em urn filme com o 

exato tempo de durayi'io da musica, que, uma vez mais, ganhava urn carater narrativo por meio 

da montagem, procurando dar enfuse ao ritrno musical em estreira sincronia com as imagens. 
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3. 0 viDEO: MEMORIAL DESCRITIVO 

Procedendo a novas pesquisas, foram acrescentados outros elementos ao trabalho 

anteriormente realizado sobre a cidade: de uma forma esquematica, a sua hist6ria passou a ser 

dividida a partir de suas tecrucas construtivas. 

Inicialmente, a musica pre vista para a edi~iio musical pretendia apo iar-se em alguns 

movimentos das Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos; superada a etapa da qualifica~iio, 

delineou-se a escolha para que a trilha musical fosse uma composi~iio original. 

A realiza~o do video envolveu diversas etapas, que este memorial procura descrever. Para o 

suporte video, foi escolhido o formato Betacam SP anal6gico. Uma parceria estabelecida entre 

o Departamento de Multimeios da Unicamp e o laborat6rio MidiaLab.br da Escola de 

Comunica~oes e Artes da Usp possibilitou a realiza~ da obra prevista, que se tomou a 

disserta~iio de Mestrado, pela cessiio de uma camera Sony Betacam UVW- 100. 

0 material sensivel totalizou dezoito fitas Betacam SP 30', doze delas doadas pelo 

Departamento de Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp. 

Tripe, lente grande angular, rnicrofone e ilumina~iio ora foram cedidos por produtoras e 

pessoas fisicas e, em outras ocasioes, foram locados (lista de agradecimentos ao final do 

trabalho). 

A digi~ do material iconognifico foi realizada de forma caseira, :fu.zendo-se uso de urn 

scanner pessoal. 

A finaliza~iio ocorreu em edi~iio niio-linear, tardiamente, acontecendo na primeira qninzena de 

janeiro de 2004, na Santa Clara Imagem & Movimento, usando-se o programa Final Cut. 
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Durante o transcorrer do ano de 2004, seguindo sugestao da banca examinadora, foi realizada 

a gravayao como historiador Nicolau Sevcenko, pois, embora fosse previsto o seu depoimento 

no projeto original, problemas de produviio baviam inviabilizado a captayiio de imagens, o que 

fmalmente ocorreu no mes de maio, permitindo a inseryao do depoimento fultante. 

Optou ainda o realizador por aprimorar a trilha musical, modificando e reescrevendo os temas 

em mn trabalho integrado com o compositor, remodelando a obra e promovendo mudan,.as 

que melhor expressassem os diferentes ciclos economicos pelos quais passou a cidade. 

A parte sonora foi realizada no Esrudio Zabmnba: a trilba musical foi composta e seqiienciada 

no programa Cakewalk da Twelve Tone Systems e diversos m6dulos de som perifericos. A 

mixagem e a masterizayao foram rt>-alizadas no programa Pro Tools, utilizado, inclusive, para a 

restaurayiio do audio dos depoimentos que apresentavam alguns problemas tecnicos de 

grava,.ao, alem de ruidos de vento. 

Asseguradas as condiyoes minimas para as gravayoes pretendidas - traduzidas na necessidade 

de capta,.ao de imagens, basicamente, de carater documental para posterior tratamento na 

ediyao - a constituiyao de mna equipe basica levou-nos a mna que prescindisse de apenas mn 

diretor de fotografia I operador de camera. Por mna sene de motivos inerentes ao processo de 

produyiio, essa mesma funyiio acabou por desdobrar-se entre cinco diferentes colaboradores, 

mormente em razao da disponibilidade de suas agendas. 

A exaustiva lista de locay5es gravadas tern por objetivo primordial, mais do que listar esses 

locals, que muitas vezes niio constam do video final, situa-los no tempo e no espayo, 

infonnando ainda, na medida do possivel, os autores das obras relatadas. 

As primeiras grava,.oes foram realizadas em novembro de 2001, quando foram captados os 

seguintes depoimentos: 

• Aziz Nacib Ab'Saber (fotografia: Rubens Toledo; audio: Gabriela Cunha- I diaria) 
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• Benedito Lima de Toledo; Carlos Alberto Cerqueira Lemos; Regina Meyer e Roberto 

Loeb (fotografia e audio: Francisco Magaldi- 3 diarias). 

A conseqiiente decupagem das grava~oes realizadas com os depoentes acima relacionados, foi 

o primeiro elemento constitutivo do argumento e do roteiro tecnico, ficando ai estabelecidas as 

premissas sobre as quais se assentaria o esbo~ protendido. 

Ap6s esse periodo inicial, tiverarn prosseguimento as pesquisas que nos levaram a 
qualificafiio, em agosto de 2002. Foi entiio estabelecido urn cronograma basico, o qual previa 

dez diarias de grava~o. Foram eleitas areas da cidade que pela sua importancia hist6rica, 

estetica, geografica ou afetiva, ou ainda pelas facilidades ofurecidas a pauta de produ~iio, 

adequavam-se a cria~ao de urn banco de imagens snscetivel ao trabalho a ser desenvolvido no 

processo de edi~iio. 

Os trabalhos s6 foram retomados em 30.07.2003, ocasiiio em que forarn feitas as imagens na 

Serra do Mar (obras de Victor Dubugras) e na antiga Cal~ada do Lorena (I 789192), desta feita 

com equipamento alugado, pois o MidiaLab.br encontrava-se em periodo de ferias (fotografia: 

Francisco Magaldi). 

Em 14.10.2003, encontrando-se em viagem Francisco Magaldi, foi ele substituido por Felipe 

Arroyo, aluno cumprindo especializa~iio em fotografia no Curso Superior do Audiovisual da 

Escola de Comuni~oes e Artes da Usp. Os blocos de imagens compreenderarn a regiiio 

central: Senador Feij6 e lateral da Catedral; Sao Francisco e Escola de Comercio Alvares 

Penteado (Carlos Eckman e Victor Dubugras, 1908); ~a do Patriarca (Edificio Bariio de 

Iguape: Jacques Pilon I Giancarlo Gasperini I Jeronimo Bonilha Esteves, 1962); Rua da 

Quitanda; Edificio Alexandre Mackenzie (antiga Light; Ramos de Azevedo, 1929); rua Dr. 

Falcao Filho I Libero Badar6 (Sanmel das Neves, 1912 - 1" estrutura de concreto armado 

calculado para varios pavimentos); Edificio Saldanha Marinho (atual Secretaria de Seguran~a 

PUblica; Elisario Bahiana e Decio de Moraes, 1938). 
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Em 25.11.2003, foi documentado o p6rtico remanescente da antiga Cadeia Publica na Avenida 

Tiradentes, onde hoje se localiza uma agenda do Banco Nossa Caixa e o Batalbao Tobias de 

Aguiar ( edific~ao em alvenaria de tijolos e taipa, projeto de Ramos de Azevedo, 1892}, alem 

do Convento da Luz, da Vila Inglesa (Eduardi de Aguiar D'Andrada, 1915/17) e das vilas 

opecirias, Economizadora (Antonio Bocchini e Claudio de Souza, 1912) e Maria Zelia (Jorge 

Street eo arqniteto Pedaurrieux, 1916}- fotogra:fia: Felipe Arroyo. 

Em dezembro de 2003, a documenta'<ao prosseguiu com mais seis diarias, completando o 

material captado visando a edi<;ao do programa. Impedido por seus trabalhos de conclusao de 

curso, Felipe Arroyo foi substituido por outros dois colaboradores. 

04.12.03- Palacio do Governo (Ramos de Azevedo, 1892} e Casada Marquesa; Tribunal de 

Al'<ada (Ramos de Azevedo, 1928); Caixa Economica Federal; Palacio da Justi'<a (Ramos de 

Azevedo, 1933}; P~a da Se; Museu Anchieta (maquete da vila de Sao Paulo, mapas, antiga 

cripta e minas de taipa); Bovespa; Secretaria da Juventude (antigo Banco Sao Paulo; Alvaro 

Botelho, 1936}; ~a Antonio Prado: Edificios Banespa (Plinio Botelho do Amaral, 1947), 

Martinelli (Giuseppe Martinelli, 1929) e Banco do Brasil (1953}; Predio Central dos Correios 

(Ramos de Azevedo e Domiziano Rossi; 1922); Ladeira Sao Joao; Largo Sao Bento; Viaduto 

Sta Ifigenia e Vale do Anhangabau; Edificio Mirante do Vale (1965): Hotel Sao Paulo Inn 

(antigo Hotel Regina; Ramos de Azevedo, 1908); Igreja Sta Ifigenia e Marian Palace Hotel; 

Parque D. Pedro; Edificio Sao Vito ; Palacio das IndUstrias (Ramos de Azevedo e Domiziano 

Rossi, 1924)- fotogra:fia: Jose Agilson de Jesus. 

05.12.03- Rua Itapolis, 961 (Gregori Warchavchik, 1930}; Alameda Glete, 685/691; Alameda 

Glete, 562; Liceu Co~ao de Jesus; irnagens da cidade do alto de um predio a Alameda Dino 

Bueno; casa invadida na esquina da Alameda Ribeiro da Silva I Alameda Barao de Piracicaba; 

Rua Conselheiro Nebias (Secretaria da Sallde}; linha do trem na Rua Capistrano de Abreu; 

Alameda Barno de Limeira, 1003 (Warcbavchik, 1939); esquina Barao de Limeira I Alameda 

Nothman (futografia: Claudio Porto). 
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09.12.03 - Residencias Paraiso I Vila Mariana: rua Afunso de Freitas, 126128; rua Joaquim 

Tavora, 1060 (Vila Sao Jorge); vila entre ruas Joaquim Tavora I Fran~a Pinto (rua Albino 

Rodrigues Costa); rua Humberto I, 921123; rua Major Maragliano, 147; rua Gandavo, 44 e rua 

Berta (Warcbavchik, anos 30) 

Higien6polis: Edificio Lausanne (Franz Heep, 1953); Edificio Prudencia (Rino Levie Roberto 

Cerqueira Cesar, 1950); Edificio Louveira (Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, 1950); Vila 

Penteado (Carlos Eckman, 1902)- fotografia: Claudio Porto. 

10.12.03- Esta~iio Tenninal Sto. Amaro; Parque Panarnby- Chacara Tangan't; Market Place; 

Avenida Luis Carlos Berrini e diversos exemplos da arquitetura do vidro (fotografia: Claudio 

Porto). 

11.12.03 - Grandes Galerias; Avenida Sao Joao; Edificio Joiio Bricola (antigo Mappin; 

Elisario Bahiana, 1939); Teatro Municipal (Domiziano Rossie Claudio Rossi, 1911); Edificio 

Italia (Otto Meinberg e Franz Heep, 1966); Edificio Esther (Alvaro Vital Brasil e Adhemar 

Marinho, 1938); Escola Caetano de Campos (Ramos de Azevedo, 1894); Edificio Eiffel 

(Oscar Niemeyer, 1955); Edificio Copan (Oscar Niemeyer, 1951); Minhociio; Rua Major 

Sert6rio, 216 (Oswaldo Bratke, 1961); Largo da Memoria (Victor Dubugras, 1922); Palacete 

Riachue1o (Rua Doutor Falcao Filho, urn dos primeiros edificios de apartamentos; Luis Asson, 

1932); Viaduto do Cba (Elis<irio Bahiana, 1938); Edificio Sampaio Moreira (Samuel das 

Neves e Christiano Stockier das Neves, 1924, considerado o primeiro arranba-ceu da cidade); 

Edificio CBI (Lucjan Korngold, 1949); Edificio Conde Prates (Giancarlo Palanti e Alfredo 

Mathias, 1956); Votorantim (antigo Hotel Esplanada; Gahriel Marmorate Emile Viret, 1923); 

Edificio Mattarazzo (Marcello Piacentini, 1938); Rua Direita, 49 (edificio da antiga 1oja 

Cin6tica: 1° edificio em concreto armado- 8 andares); Edificio Triangulo (Oscar Niemeyer, 

1952) - fotografia: Claudio Porto 
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16.12.03- Travellings pela cidade: 

Casa das Rosas; Paulista dire91io Masp ~ Dr. Arnaldo; Antonio Carlos; Hadock Lobo; 

Paulista; Tfulel Airton Senna; Avenida JK; Avenida Marginal em direviio a Berrini; Represa 

Guarapiranga; Avenida M'Boi Mirim, Igreja Evangelica e ruas internas; Avenida Luis Carlos 

Berrini; Avenida Faria Lima; Institute Tomie Otake; Parque Dom Pedro, Banespa, Mercado 

Municipal; Arcos da Rua Jandaia Ida Assembleia; Avenida 23 de Maio ~Indianapolis ~ 

Detran ~ Obelisco ~ Tutoia 

16.12.03- Noturnas: 

Avenida Paulista; Teatro Municipal; Viaduto do Cha; Largo Sao Francisco; Rua Direita; Prava 

do Patriarca; Se, Igreja de Sao Gon9alo e Prava Clovis; Casada Marquesa e Patio do Colegio; 

Largo de Siio Bento; Viaduto Santa Ifigenia e Vale do Anhangabau (fotografia: Jose Agilson 

de Jesus e Claudio Porto). 

Durante o processo de gravaviio das imagens, foram ainda registrados alguns aspectos da 

movimentaviio na cidade, que n1io se encontram aqui listados e pretendiam constituir material 

para as transi9oes inerentes ao processo de edi91io. 

Finalizando os trabalhos, o editor Fabio Almeida responsabilizou-se pela gravaviio, em Mini 

DV, do depoimento de Nicolau Sevcenko, ern 18.05.04. 
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4. PESQUISA 

A pesquisa desenvolvida teve o prop6sito de subsidiar o pre-roteiro tecnico (Anexo I), 

apresentado na qualificavilo do mestrado e preposto para o acompanhamento das gravas;oes. 

A Cidade e sua Geografia 

A cidade de Silo Paulo e freqiientemente apresentada a partir de invocas;oes que evidenciam o 

seu carater metropolitano, ficando sem maiores esclarecirnentos o futo de que foi necessaria 

urn Iongo tempo de maturas;iio para que avila colonial pudesse, no decorrer do seculo XX, 

ocupar Iugar de destaque entre as megal6poles mundiais. 

Diversas sao as causas curnulativas que, desde o inicio da colonizas;iio, contribuem para a 

grandeza da cidade, como observa Caio Prado Jr3
. A comes;ar pela geomorfologia da regiiio 

onde se situa o planalto, e do seu acesso relativamente facil a partir de uma regiiio na Serra do 

Mar, bastante estreita, comparativamente a outros locais, que dista apenas 10 a 15 quilometros 

entre o litoral e a base da serra (area tiio proxima entre a costa e o pe da serra ocorre apenas em 

Paranagua-Curitiba); na area mais ao norte, as dificuldades de acesso sao muitas, em uma zona 

muito acidentada ate o Vale do Parruba, e, ao sui elas niio sao menores, onde, depois de 

transposta a escarpa da serra, tern inicio urn trecho de serra que chega a se estender em ate I 00 

quilometros em dires;iio ao interior. 

Inicialmente, como a tentativa era povoar o litoral e ai explorar a cana, o acesso ao planalto era 

proibido, sendo liberado somente em 1554, pela procuradora de Martim Afonso, sua esposa, 

Dona Ana Pimentel .. Essa fuixa litoranea, que apresenta terrenos baixos, pilntanos e areas 

insalubres, onde o engenho da cana de as;ucar revelou-se urn fiasco, ficou praticamente 

abandonada e s6 em tempos mais recentes contou com obras de saneamento. 0 planalto, 

propriamente, apresentava condis;5es bern diversas e fuvoraveis, expressas em urn clima 

temperado, alem de urn grande contingente de milo-de-obra indigena, e, por isso mesmo, uma 

3 Caio Prado Jr. (1933) Evolw;iio Politica do Brasil e outros estudos, 7" ed., Siio Paulo (Brasiliense), 1971, p. 91. 
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relativa facilidade de acesso atraves das trilhas indigenas existentes, alem das outras que 

levavam ao interior, das quais o colonizador parece terse aproveitado. 

Esses caminhos a partir do litoral, levavam a uma area de topografia suave no planaho, os 

Campos de Piratininga - uma clareira natural na floresta - onde numerosas tribos indigenas 

estavam distribuidas nesse planaho. Quanto a vila, a sua loc~ao era estrategica, erigida no 

alto de uma, ora nomeada co !ina, ora nomeado promont6rio, chegando a ser lembrado o seu 

aspecto de acr6pole
4

, local de onde se descortinava vasto panorama, dorado de uma 

visibilidade privilegiada, estreitamente ligada as particulares condi96es de defesa oferecidas. 

Esse sistema de colinas
5

, capitaneadas pela colina central onde se situou o centro hist6rico, 

influiu sobremaneira na configufa91io espacial das ruas, avenidas e radiais, ex:plicando a 

ocorrencia das tradicionais ladeiras e escadarias e, posteriormente, os viadutos, galerias e 

t:Uneis, constituindo-se essas colinas fator essencial no desenvolvimento da geografia urbana. 

Pode-se afirmar que praticamente nada restou dos tres primeiros seculos da cidade, 

excetuando-se esparsas cartas, docurnentos, inventarios e Atas da Ciimara. Sera preciso 

esperar pelo seculo XIX, para termos conhecimento das primeiras impress6es, e mais do que 

impress6es, das primeiras aruilises cientificas do solo, alem dos registros etnogrlificos. 

4 Benedito Lima de Toledo. Siio Paulo: tres cidades em wn secwo, 2' ed., Siio Paulo (Duas Gdades), 1983, p. 62. 
5 Aziz Nacib Ab'Saber. Geomoifologia do sitio urbana de Siio Paulo. Silo Paulo: Tese de Doutoramento, 

Fflch!Usp, 1957, pp. 13-15. 
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Aspectos SOcio-Economicos da Capitania de sao Paulo 

Ja nos primeiros anos ap6s a sua fund~ao, Sao Paulo enfrentou disputas com a vizinha Santo 

Andre da Borda do Campo, elevada avila em 1553. Os religiosos ponderavam que essa vila 

ficava em regiao pouco segura, e muitos habitantes viviam em pecado, ja que niio havia 

parocos. Visitando Sao Paulo em 1560, Mem de Sa elevou a vila a cidade. Nobrega prop6s a 

transferencia dos habitantes de Santo Andre e o govemador, temendo o esvaziamento, 

extinguiu-a Eretivamente, os habitantes vinbam abandonando a vila: entre outras dificuldades, 

ate o peixe, alimento essencial, era dificil de ser conseguido. Com a extinyao, seus habitantes 

foram transferidos para Sao Paulo, em Jurubatuba (antigo Rio Pinbeiros ). 

A Capitania de Sao Paulo, por encontrar-se distante do Nordeste ayucareiro, o centro 

exportador dominante da epoca, tern sua hist6ria estreitamente ligada as incurs5es ao interior 

do pais, empreendidas pelas bandeiras. Coube a Sao Paulo a ~ao de alternativas 

econ6micas que se constituiram nessas empresas, urna alternativa econ6mica de empresa 

m6vel, caracterizada por urn misto de aventureirismo e, por assim dizer, oportunismo 

empresarial. Elas se apresentam como urn dos futores importantes na confi~ao das atuais 

fronteiras, buscando o apresamento de indigenas em urn primeiro momento e a busca do ouro 

e de metais preciosos nurna etapa posterior, avanc;ando pelo meridiana de Tordesilhas adentro. 

Do ponto de vista politico, ate fins do seculo XVII, Sao Paulo tinha urna relativa autonomia 

em relayao a Metr6pole, encontrando-se quase esquecida, cultivando a lingua indigena mesmo 

em suas ruas, possuindo como que "urna energia quase selvagem, de gostos aventureiros, 

hilbitos independentes e republicanos, e que por longo tempo se conservou completamente 

separada de Portuga1"
6

. Essa e urna ideia corrente entre muitos escritores e viajantes, nacionais 

e estrangeiros. Essa s~ao s6 se altera a partir das transfo~es por que passa a Capitania 

no transcorrer do seculo XVIII, quando refurmas administrativas a colocam sob urna restrita 

dependencia da Metr6pole. 

6 Leroy Beaulieu. De Ia Colonization chez les peuples modernes. Paris, 1886, p.54. Apud, Caio Prado Jr. (1933) 

EvolufiioPoliticadoBrasil: Col6niae Imperio, SiioPaulo(Brasiliense), 18" ed. 1989, p.43. 
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As constantes expedi~oes ao interior provocaram urn incremento da mao-de-obra indigena, o 

que possibilitou a produ~ao e o transporte do excedente agricola, vinculando a regiao, ainda 

que de forma timida, a outros locais da colonia e mesmo ao circuito mercantil do At!antico 

meridional. Assim, foram ampliadas distintas formas de org~ao empresarial que 

pretendiam constituir for~a de trabalho por meios pr6prios. 0 apresamento, portanto, 

relacionou-se muito rnais a economia do planalto do que a demanda de escravos para o litoral 

a~ucareiro, oomo querem muitos historiadores paulistas. 

Certamente, a venda de indigenas para outras capitanias ocorreu amiude, mas a escala e a 

16gica do empreendirnento bandeirante nao autoriza creditar a iniciativa a esse comercio 

restrito, porquanto altos eram os pre~os finais para cada pet;a apresada. Inclusive, sao poucos 

os indicios de que outras regioes tenham comprado indigenas, por exemplo, entre 1600 e 

1650, quando o dominio holandes e a perda de Angola irnpuseram urn abrandamento no 

trafico. Apesar dos "pretextos e resultados variados que marcaram a trajet6ria das expedi~5es, 

a penetra~ nos sertoes sempre girou em tomo do mesmo motivo Msico: a necessidade 

cronica de mao-de-obra indigena para tocar OS empreendirnentos agricolas dos paulistas"7
• 

Com rel~ao a esse particular, observa Cassiano Ricardo ao analisar a fun~ao dos mitos na 

forma~ das bandeiras que, "no caso bandeirante tudo e muito diverso. Trata-se de mitos de 

nascen~a economica, e nao c6smica, nem intelectual, nem apenas elabor~ao mistica, ou 

" • n& apenas poetlca . 

Para promover a unidade politica, a chegada do primeiro govemador da Capitania ocorre em 

1721. As transfo~oes economicas operadas a partir da segunda metade do seculo XVII 

caminham passo a passo com a evolu~o politica. Caracteriza-se por urna maior pen~ao 

economica da metr6pole, desaparecendo gradualmente a autonomia local do primeiro seculo e 

meio da coloniza~ao. A autoridade transfere-se das maos dos proprietaries de terra e 

consolida-se na Coroa Portuguesa, enquanto a Cfunara perde seus privilegios, sobreposta pelos 

governadores. Isso equivale a dizer que, no decorrer do seculo XVIII s6 existe na colonia urna 

7 John Manuel Monteiro. Negros da Terra: indios e bandeirantes nos origens de Siio Paulo. sao Paulo (Cia das 
Letras), 1995, p.57. 
8 Cassiano Ricardo. (1940) Marcha para o Oeste: a irifluhlcia da "bandeira" na formt1fiio social e politica do 
Brasil. Rio de Janeiro (Jose Olympio I Edusp), 1970, p381. 
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Unica autoridade, qual seja, a da metr6pole portuguesa
9

• A centraliza9ao empreendida pela 

Metr6pole, resulta na concen~ao do poder na nova capital, o Rio de Janeiro, e na formayao 

do Estado Nacioual. 

Uma Ra~ de Gigantes 

A construyao do mito das bandeiras e dos bandeirantes, fruto da evoluyao dos estudos 

hist6ricos, pode ser dividida em do is mementos bern marcados. 

0 primevo entre eles, quando aparece o tema, no transcorrer do seculo XVIII, na obra de 

historiadores do periodo. Personi:ficado nos trabalhos Memorias para a Capitania de Siio 

Vicente: hoje chamada Siio Paulo, de Frei Gaspar Madre de Deus (1715/1800), que destaca a 

figura do mameluco no movimento expansionista ( ele proprio era urn mameluco ), exaltando a 

miscigenayao decorrente e o enobrecimento do sangue portugues, ao passo que, Nobiliarquia 

Paulistana Historica e Genealogica, de Pedro Taques de Almeida Paes Leme (1714/74), 

debruya-se em documentayao referente a genealogia dos nobres paulistas e as minas 

descobertas pelas bandeiras, tencionando provar a pureza da raya dos paulistas. Ao 

desenvolver uma apologia das bandeiras, esse sao apenas elementos pontuais n1io coincidentes 

desses historiadores, que, no entanto, encontram-se afinados na essencia da proposiyao. 

Ap6s esses primeiros trabalhos, que salientam a importancia do bandeirante, essa figura fica 

relegada ao segundo plano, s6 reaparecendo mais tarde em Sao Paulo, com o poderio 

economico do cafe. Esse segundo memento e o da consolidayao e cristalizayao do mito 

propriamente dito e corresponde as tres primeiras decadas do seculo XX, periodo em que a 

produyao hist6rica sobre o bandeirantismo foi retomada com bastante vigor. A forya politica 

que a provincia com~a a desfrutar com a economia cafeeira ainda e desproporcioual ao poder 

economico que a rubilicea promove, o que leva a sua elite politica a engajar-se no movimento 

Republicano, sendo alyada ao poder como advento da Repllblica
10

• 

9 Caio Prado Jr (1933)Evofu¢o Politica do Brasil:Col6nia elmperio,18"ed., Sfio Paulo (Brasiliense), 1989,p.44 
10 Katia Maria Abud. 0 Sangue lnJimorato e as Nobilfssimas Tradit;iies: A Constnu;iio de wn Simbolo Paulista -

0 Bandeirante. Tese de Doutoramento, Fflch-Usp, 1985, p.206. 
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Essas primeiras obras de carater hist6rico formal empreendidas por Pedro Taques e Frei 

Gaspar, sao trabalhos centrados em mna situa~iio hist6rica peculiar, em que mna certa classe 

social - a deles, - e alijada de seus poderes e privilegios. Iniciam entiio os autores, mn 

meticuloso estudo no qual terminam por privilegiar essa elite recem desalojada. Ainda que a 

metodologia e o rigor da pesquisa tenham sido inquestionaveis, a partir do materiallevantado 

em cart6rios e arqnivos, 

. .. escreveram sobre fatos juridicos, aos quais deram 'significado' que levariam a 

valorizar;iio de sua gente, procurando garantir aos descendentes dos sertanistas o Iugar 

de proeminencia, mediante uma interpretar;iio que os notabilizava de direito, como 

herdeiros da nobreza metropolitana, ou de jato, como conquistadores de terras e homens, 

membros de um grupo etnico habilitado para isso 
11

• 

Defendem sistematicamente os sertanistas dos ataques promovidos pelos jesuitas, dando inicio 

ao processo de forma~iio da imagem do bandeirante, imagem essa que perdurou durante o 

seculo XIX, na exalta~iio de poetas e viajantes como Auguste de Saint-Hilaire que, ao viajar 

pelo pais no inicio do seculo XI:x, cunha o distico famoso, citado por A. Taunay na 

apresenta~ de seu livro: 

Quanto se sabe, por experiencia propria quanta fadiga e privar;oes e perigos, ainda hoje, 

espera o viajor que se aventura nestas regioes longfnquas e depois se conhecem os 

pormenores das viagens interminaveis de antigos paulistas, fica-se estupefato e levado a 

crer que estes homens pertenciam a uma Ttl{'ll de gigantes 12
• 

Essa rar,;a de gigantes vai gerar o mote que, no transcorrer do seculo XX, conduzira a cidade 

industrial. Nessa ocasiiio, sera agregado aos insignes antepassados, o irnigrante, ele tambem 

mn bandeirante, vindo ao Novo Mundo para desbravar terras e riquezas, comungando, 

portanto, dos mesmos ideals bandeiristas. 

11 Abud, op. cit, p.204. 
12 Affonso de Escragnolle Taunay. (1924) Hist6ria das Bandeiras Paulistas. Sao Paulo (Melhoramentos), 1961, 

Tomol,p.3. 
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A Cidade Serra-Acima e seus Caminhos 

Durante quase todo o periodo colonial, a cidade de Siio Paulo esteve confinada a uma situa9ao 

de relativo isolamento serra-acima. Os dificeis caminhos de comunica9iio com o litoral 

valeram-se das antigas trilhas indigenas ( das antasffupiniquins), que se revestem de especial 

interesse para a coloniza9iio europeia, posto que "os rumos da expansiio estiveram sempre 

predeterrninados pelos rumos dos caminhos indigenas organizados
13

", e a cidade se caracteriza 

como urn centro de convergencia e irradia~ de caminhos. Posteriormente e retra9ado o 

Caminho do Padre Jose e construida a Estrada do Lorena (1792) - estrada ja cal9ada, que 

visava ao transporte da produ9ao a9ucareira,- suplantada pela Estrada da Maioridade (1842), 

que por sua vez da origem ao Caminho do Mar. 

E relevante listar o complexo sistema de trilhas desenvolvidas pelos aut6ctones ao Iongo dos 

seculos: a ja mencionada trilha dos Tupiniquins, no trajeto entre Cubatao e o planalto; a dos 

Tamoios, a partir do litoral comunicava-se como Vale do Paraiba; ados Caiap6s, levando ao 

sertiio de Goias e, finalmente, a dos Guaranis, chamada de PeabirU, com largura de oito 

palmos, que chegaria ate as minas de prata de PotossL Essas sao apeuas as maiores e mais 

importantes, que serviriio sucessivamente aos tropeiros e sua mulas, a estrada de ferro e, por 

fun a rodagem. 

Esse quadro das vias de comuniC39iio modificou-se substancialmente a partir de fuvereiro de 

1867, com a chegada da estrada de ferro para o escoamento da produ~ cafueira, fato esse 

que traria profundas transfo~es a cidade. Uma nova rota comercial estabeleceu-se: descia 

o trem para o litoral com o cafe a ser exportado e, na subida da serra, trafegavam as 

impofta96es manufaturadas vindas como lastro nos navios. 

Essas importa¢es se manifestarn nas mais diferentes areas, disseminadas no cbarnado morar 

a francesa, a moradia concebida a partir de sua divisiio interna em tres zonas - a publica, a 

privada e a de servi9Qs. Tivemos ai a chegada desde furragens, gradis, esquadrias e mobiliario, 

passando pelo banheiro e os sanitarios dotados de sifiio, ate as cortinas, ta~aria e papeis de 

13 Reinhard l'vfaack, Sobre o ltinerlirio de Ulrich Schmidel atraves do sui do Brasil. Geografia Fisica, no I, 

Universidade do Parana, Ffclh, 1959. Apud Pasquale Petrone. (1965) Aldeamentos Paulistas. sao Paulo (Edusp), 

1995, p.34. 
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parede, porcelanas e ainda o vestuario. Ja nao siio apenas os caminhos que se alteram: eles 

trazem consigo uma mudan~a nos babitos e costumes da acanhada cidade. 

Escoamento do Excedente Agricola- A Cal~da do Lorena 

Nomeado governador da Capitania, Bernardo Jose Maria de Lorena chegou em Sao Paulo em 

1788, acompanhado do engenheiro militar Joao da Costa Ferreira, que trabalhara nas obras de 

reconstru~ao de Lisboa, abalada pelo terremoto de 1755. Esse militar deveria assumir 

responsabilidades na demarc~ao do territ6rio, em fun~ao do Tratado de Santo Ildefonso, mas, 

como esse trabalho nao requereu a sua presen~a, ele foi aproveitado por Lorena para executar 

obras em seu governo, pautado por grandes realiza~oes. 

Como observa Sergio Buarque, "o primeiro progresso real sobre as velhas trilhas indigenas s6 

foi definitivamente alcan~o com a introdu~ em grande escala dos animais de transporte. 

Em Sao Paulo, particularmente, com as primeiras tropas de muares"
14

• A feira de Sorocaba, 

realizada anualmente durante o invemo, era o espa~o de comercio dessas tropas, vindas do sui, 

dos Campos de Viamiio. 

Essa feira atendeu a demanda do gado muar, tanto para a zona das minas quanto para a regiiio 

a~ucareira do assim chamado quadrilatero do a~ucar, formado, no entender de Schorer 

Petrone
15

, por Sorocaba, Jundiai, Mogi-G~u e Piracicaba. Muito embora essa produ~ao 

fosse pequena, comparativamente ao nordeste e mesmo ao Rio de Janeiro, a constru~ao da 

Cal~ada do Lorena acolheu ils prerrogativas de que necessitava a Capitania para estabelecer 

rela0es comerciais mais proficuas. Como salienta Toledo, "essa estrada sera o marco que 

assinala o inicio da constitui~ao de uma infra-estrutura que colocara Sao Paulo no comercio 

internacional" 
16

• 

Ate entiio, a lig~ao entre as duas cidades era feita por uma trilha, ainda remanescente das 

antigas trilhas indigerJas e da trilha do Padre Jose. Os relatos dos jesuitas nos infurrnam o qnao 

14 S&gio Buarque de Holanda. Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro (Jose Olympio), 1957, p. 24. 
15 Maria Theresa Schorer Petrooe. A LavOW"a Canavieira em Slio Paulo. sao Paulo (Dire!), 1968. 
16 Benedito Lima de Toledo. 0 Real Corpo de Engenheiros na Capitania de Siio Paulo, destacando-se a obra do 
BrigadeiroJoiio do Costa Ferreira sao Paulo (Joao Fortes Engeoharia), 1981, p.IOO. 
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precaria era essa liga_viio, ao mencionar o futo de que era necessario agarrar-se as arvores junto 

aos precipicios durante a caminhada, sendo em muitos locais preciso subir de gatinhas. 

Joiio da Costa Ferreira e seu auxiliar Antonio Rodrigues Montesinhos, formado na Aula 

Militar do Rio de Janeiro, nmn primeiro momento realizaram mn levantamento cartogn\fi.co da 

costa da capitania e suas cidades, seus portos e fortes, para numa etapa posterior iniciarem os 

trabalhos para a execu~iio da estrada que deveria ligar Santos a Siio Paulo. 

A constru~iio partiu do principio, ap6s minuciosa aruilise do solo e do clima da regiiio, de que 

os grandes problemas a serem enfrentados erarn as enxurradas, o larna~al e os atoleiros dai 

provenientes, estando a tecnica a servi~o da solu~iio desses problemas. A pedra, nmn trabalho 

pioneiro, foi largarnente empregada, niio apenas na pavime~iio, mas ainda nos taludes enos 

muros de conten~iio junto aos despenhadeiros, bern como nos engenhosos canais construidos 

nas laterais para evitar as enxurradas. 0 trecho da subida da serra, entre Cubatiio e o alto da 

serra, revelou-se mn primor de engenharia, encerrando mn total de 133 curvas- a estrada era 

em ziguezague -, sem que houvesse o cruzamento de mn Unico curso d'llgua. A largura da 

Cal~ ja no trecho do Planalto, variava entre 3,20 m e 4,20 m, dotada de acostarnentos 

laterais17
• Essa singular caracteristica tecnica fuzia dessa via a mais importante estrada da 

colonia a epoca. 

Temos referencia dela atraves do testemunho de Frei Gaspar Madre de Deus, alem do relato 

dos viajantes, especialmente John Mawe, uma das primeiras fontes de referenda sobre o 

relevo e a estrutura da regiiio de Siio Paulo, para quem, 

... os milhOes de coroas despendidos em derrubar as matas, perjurar as rochas por 

distdncias considertiveis, assim como pavimenta-la, de um /ado, em toda a extenslio, diio 

nlio pequena ideia do espfrito empreendedor dos brasileiros. Poucas obras pUblicas, 

mesmo na Europa, lhes silo superiores e, se considerarmos que a regilio por onde passa e 
quase desabitada, encarecendo, portanto, muito mais, o trabalho, nlio encontraremos 

nenhuma, em pais a/gum, tlio peifeita, tendo em vista tais desvantagens'
8
• 

17 Benedito Lima de Toledo. Do litoral ao Planalto: a Conquista da Serra do Mar. In: P6s - Revista da Fau

Usp, n"8, dezemhro de 2000, p.l5617. 
18 John Mawe. Viagens ao interior do Brasil. Sao Paulo I Belo Horizonte (Edusp I Itatiaia), 1978, p.6l. 
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Pode-se dizer que essa bern pavimentada estrada pos fim ao afastamento ate entao imposto a 

cidade, permitindo a circula~ao das tropas de mulas e a ex:pansao das re~oes comerciais. 

0 Olhar Cientifico e as Expedi~oes 

A chegada dos primeiros viajantes estrangeiros ao Brasil no seculo XIX, pode ser mais bern 

compreendida retrocedendo-se aos meados do seculo XVIII, quando as preocupa~es 

iluministas se traduzem em importantes avan9os cientificos em diversas areas. 0 govemo do 

Marques de Pombal adota uma politica de govemo circunscrita ao pensamento cientifico da 

epoca, quando se desenvolvem obras pioneiras na Hist6ria Natural. 

A ciencia procura abarcar todo o universo do conhecimento, promovendo classifica~oes a 

partir de diversas outras ciencias derivadas da hist6ria tronco, que tern como seu objeto de 

estudo desde os astros, o ar, os animais, os vegetais e os minerais do globo em sua superficie e 

profundidade, ate os homens, cuja lingua e comportamento eram caracteristicas a serem 

classificadas e comparadas. 

0 patrono das expedi~oes do seculo XIX pode ser considerado Alexander von Humboldt 

(1769/1859), que viajou pela America Central e do Sui, entre os anos de 1799/1804, e, 

diferentemente da maioria dos viajantes posteriores, foi ele proprio o financiador de suas 

viagens, estabelecendo urn paradigma entre os viajantes e suas expedi~oes cientificas. Como 

arcabou~o instrumental, os cientistas empregavam o sistema classificat6rio estabelecido por 

Lineu (1707/78) para os reinos animal, vegetal e mineral e que continuou a ser utilizado, 

exce9iio feita aos minerais. 

0 carater transcultural- as influencias recebidas nas zonas de contato -, e heterogl6ssico - as 

diferentes linguas dos viajantes -, fundamentais nos relatos e ainda na iconografia que 

originou a construvao ou a reinven~iio das Americas, e destacado por Pratt
19

• E preciso 

destacar que esses relatos de viagem encontram ressonancia no imagirulr:io das metr6poles, e 

de maneira equfurime essas representa~oes siio recebidas e apropriadas de urna forma 

19 Mary Louise Pratt. Os olhos do Imperio: relatos de viagem e transcultura~o. Bauru, SP (Edusc), 1999, p.30. 
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particular pelos paises perifericos e suas popula'<oes. 

Esse olbar cientifico, observa Naxara ao analisar a produ91io desses viajantes, esta assentado 

em urn binomio que trabalha com as complementaridades, a partir de uma visiio intolerante 

que representa a realidade segundo uma dualidade que envolve "civilizar;iiolbarbarie, 

materializado atraves de wirias metliforas que, aproximando ou distanciando, procuraram 

demarcar tal oposir;iio"
20

, presente ainda no ideario cidade e campo, litoral e sertao. 

Os naturalistas valiam-se de uma perc~ e reconbecimento do "real" que tinba origem niio 

apenas em sua experiencia social, mas atraves dessa tradi91io iluminista de Humboldt, que 

"planejava compreender formas de vida e suas rela'<oes com as condi96es fisicas"
21

• As 

representa96es produzidas sobre o Novo Mundo, sobretudo no sec. XIX, eram publica'<oes 

voltadas para urn publico metropolitano, avido por conbecer o exotismo, o pitoresco e as 

diferenr;as entre as civilizar;oes, onde tern ainda fun¢o importante a aprecia¢0 do belo e do 

sublime, segundo as teoriza96es de Edmund Burke
22

• 

Os Viajantes 

Embora pouco visitada ate entao, a Capitimia de Sao Paulo recebia nos anos 1782/90 a 

Expedi'<ao Botimica, organizada pelo Vice-Rei do Brasil que, a partir do Rio de Janeiro 

percorreu Parati, Ilha Grande e adjacencias, ate atingir o centro da Capitania de Sao Paulo, 

inventariando relevante material de Hist6ria Natural, cabendo a Frei Jose Mariano da 

Concei'<iio Velloso (174111811)o comando daexpedi91io. 

Ao mesmo tempo, realizava-se a Viagem Filos6fica, do medico e naturalista baiano Alexandre 

Rodrigues Ferreira (1756/1815). Foram eles os pioneiros e a expressiio maxima dos viajantes 

naturalistas brasileiros nesse seculo. E interessante observar que esse material foi 

posteriorruente pilhado por Etienne Geofroy de Saint-Hilaire, quando da invasiio napole6nica 

em Lisboa, tendo os estudos do cientista baiano retornado ao pais somente em 1842, 

20 Marcia Regina Capelari Naxara. Sobre campo e cidade - olhar, sensibilidade e imagiruirio: em busca de wn 

sentido explicativo para o Brasil no seculo XIX. Tese de Doutoramento, Ifub, Unicamp, 1999, p.4. 
21 Miriam L. Moreira Leite. Livros de Viagem (180311900). Rio de Janeiro (U:fij), 1997, p.164. 
22 Leite, idem, p. 14 
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encontrando-se na Biblioteca Nacional
23

• 

Com a chegada da Familia Real e a abertura dos portos em 1808, o caminho estava aberto para 

receber os visitantes que, no passado, muitas vezes haviam sido recha9ados, temeroso o Reino 

com a possivel infiltra~o de espioes. 

Os viajantes que por aqui aportam, movidos pelas mais diferentes razoes, iniciam urn 

mapeamento do pais em nome da ciencia, no seu sentido mais Jato. A chegada desses viajantes 

coincide como processo de constru9iio da identidade nacional por que passam os diversos 

paises vinculados as metr6poles, e cabe a eles essa tarefu inicial - a constru9iio do imaginario 

dana9ao. 

Artistas como William John Burchell, Charles Landseer, Thomas Ender, Julien Arnaud 

Palliere, Jean-Baptiste Debret, Johan Moritz Rugendas, Hercules Florence, Daniel Parish 

Kidder e J.C.Fletcher, Saint-Hilaire, John Mawe, Spix e Martius - alguns deles beirando o 

deslurnbramento -, sao apenas os mais destacados entre urna pleiade de visitantes envolvidos 

nessa empreitada. 

As informa96es de que dispomos ate esse periodo se restringem it correspondencia, as cartas 

jesuiticas, as mem6rias e relatos de antoridades administrativas e religiosas, dos cronistas e 

dos sertanistas. A partir desse inicio do seculo XIX, o caritter epistolar dos docurnentos ate 

entiio aqui produzidos vito ser substituidos, vinculando-se agora a uma nova categoria do 

olhar: a dos cientistas e artistas ilustradores e docurnentaristas. 

A partir desse essencial mapeamento, uma vez conhecida a sua gente, o seu solo e subsolo, 

tern inicio a saga da constru9iio da na9iio. Para essa represent~ao em curso, isso significa urn 

olhar ajustado as tecnicas litogn\ficas e tambem itquelas vinculadas it nascente represen~o 

futogritfica, expressas em belas paisagens panorilmi.cas, abarcando llngulos de 180° ou mais, 

compondo itnagens de urn pais que parece precisar inventar-se a qualquer custo. 

23 
Carlos Eugenio Marcondes de Moura ( org. ). Vuia cotidiana em Siio Paulo no sec. XIX: mem6rias, 

depoimentos, evoccu;iJes. Siio Paulo (Atelie Editorial I Unesp), 1999, p. 351. 
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Construindo Imagens 

A nossa iconografia ate o inicio do seculo XIX, ao menos no que concerne o sui do pais, era 

praticamente inexistente, senao desconhecida. Sao olhares instrumentados e informados, esses 

que se voltam para o Brasil no decorrer desse seculo, pretendendo atraves de suas miss5es 

cientificas mapear o pais, a fun de conhecer a terra, classificando-o em toda a sua extensiio, de 

sua flora a sua fallllll, passando pelo registro antropol6gico e etnognillco, ancorado, como ja se 

viu, no modelo "humboldtiano". 

A docurnentayao iconognillca sobre Sao Paulo, produzida pelos viajantes, e evidentemente 

pouco extensa, comparando-se com a atenyiio dedicada a capital da colonia, o Rio de Janeiro, 

bern como a sua ex-capital, Salvador. Poderiamos aqui arrolar varios exemplos dessa 

iconografia que, no entanto, sao mais pertinentes no roteiro e ua realizayiio do docurnentario. 

Destacamos urn Unico exemplo, no qual Hercules Florence representa trecho no alto da 

Calyada do Lorena, onde vemos uma pequeua tropa, o emprego das pedras ua pavimentayao e 

nos muros de contenyao e bela vista para o litoraL Oscar Pereira da Silva, 70 anos mais tarde, 

dialoga com essa imagem ao desenvolver seu quadro a oleo. Nessa ocasiiio, a obra de 

Florence, como todo o repert6rio concebido pelos viajantes, adquire o carater de matriz 

imagetica, senao ideol6gica, na reconstruyao idilica de nossa natureza e da nayiio. 

Esse olhar do viajante esta impregnado de sua cultura original, ainda que presente o carater 

transcultural em menor intensidade, como mencionado. 0 fato e que os preconceitos e 

referentes culturais estiio presentes, flagrados por exemplo, no carater da procura do exotismo 

e do pitoresco. Ao mesmo tempo em que retrata urna natureza primitiva, feroz e em estado 

bruto -como niio se conhecia na Europa-, essa natureza e pano de fundo para urna etnografia 

da barbarie, onde os rudimentos de civilizayiio ensaiam passos de civi!izayiio, urn pouco por 

todos os rinc5es de urn longinquo pais em gestayiio. 
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AFerrovia 

A melhora das vias de comunicayiio com o litoral, sobretudo a partir da construyiio do 

Caminho do Lorena, fuvorece urn maior intercilmbio comercial que insere a Provincia em uma 

economia de mercado, pois, ate entiio, o escambo ainda era largamente empregado. 0 ayucar 

vai paulatinamente perdendo espayo para o cafe, de modo que ja a partir de 1830 as 

exportay(ies de cafe comeyam a ultrapassar as de ayucar. A crescente produyiio cafeeira e a 

busca de urn meio de transporte mais modemo para escoar a produyiio e fator determinante 

para que se instaure a ferrovia. 

Fator de irnportancia bern menor no dia-a-dia da cidade, mas ainda assirn consideravel na 

irnportancia que ela come9a a desfrutar, e a introdu9iio dos cursos juridicos no Brasil, em 

1827, no convento dos franciscanos. 0 nnmero de estudantes residentes freqiientando os 

cursos do prirneiro ao quinto ano, beira o nnmero de seiscentos. Filhos da elite agriria do pais, 

vindos urn pouco de todas as regioes, esse nnmero e significativo, se comparado ao nt1mero de 

habitantes no come90 da decada de trinta, por volta de quinze mil, ou seja, 4% da popula9iio 

sao estudantes. Deve-se ainda levar em conta uma serie de empregos indiretos decorrentes da 

hospedagem e alimenta9iio dessa popula9iio estudantil. 

A constru9ii0 da ferrovia teve a interven9iio do imperio e da administra9iio provincial, que 

garantiam os juros com pagamentos em ouro. Dessa forma, dirninuia-se o risco atraves de uma 

remunera9iio minima para os capitais investidos. Foram assirn construidas as primeiras 

ferrovias no pais, e atraves dessa modalidade de apoio oficial, o Visconde de Maua prop()s-se 

a construir a prirneira ferro via de Sao Paulo. 

As obras foram iniciadas por urn grupo de engenheiros ingleses em 1860, abertas ao trlitego 

provis6rio em 1865 e concluidas oficialmente em fevereiro de 1867. A dificuldade para veneer 

a serra, e o vulto dos investirnentos empregados, levou Maua a abandonar o empreendirnento. 

Os ingleses passaram a ter o controle total na constru9iio e tiveram urn periodo de 80 anos para 

a explofa9iio da linha, vindo a ferrovia a ser encampada pelo governo federal s6 em 1947. 
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Uma vez transpassada a serra, o trecho de maior custo, e estabelecido o percurso Santos

Jundiai, abriu-se urn leque de outras rotas, a custos bern menores, ja financiadas pelo capital 

nacional, representado pelos florescentes bancos e pelos cafeicultores. 

Em 1872, a Companhia Paulista estende a linha ate Campinas. Outras companhias foram 

aparecendo e completando a malha ferroviaria. Umas se integrando as outras, algumas 

apresentando diferen~as entre as bitolas, o que muitas vezes impedia essa integr~ao. A 

Mogiana, de Campinas para Rio Claro, Sao Carlos e Porto Ferreira (articulada it navega~ao 

pelo Mogi-Gua~u). A Central do Brasil, pelo Vale do Parruba, ligando Sao Paulo e Rio de 

Janeiro. A Sorocabana, em dire~ao ao sudoeste. A Ituana, a partir de Jundiai, atingindo Tiete, 

Porto Feliz e Piracicaba, aqui mais uma vez promo vida a jun~ao da navega~ao fluvial do Tiete 

e do Piracicaba
24

• Sergio Buarque observa que, "ainda hoje, o trar;ado de muitas estradas de 

ferro parece concordar, no essencial com o dos velhos caminhos de indios e bandeirantes, 

sinal de que sua localizar;iio niio era caprichosa" 25
. 

Antes da chegada das ferrovias, niio apenas a economia era menos desenvolvida, como 

tambem esse futor dificultava a concentra~ao populacional. As cidades eram pequenas e a 

popula¢o distribuida em mais de 90% na zona rural 0 transporte feito em tropas de mulas 

para o litoral caracterizava o quadro bastante reduzido dessas vias de circula¢o, a partir de 

varios pontos, desde Sorocaba a Iguape, de Jacarei a Sao Sebastiiio, de Taubate e 

Pindamonhangaba a Ubatuba, de Guaratingueta a Parati, ate a regiiio mais importante em 

questao, Santos e Sao Paulo. Esse conjunto foi subitamente ampliado com o advento das 

linbas ferreas , levando-se em conta que "a implantar;iio da ferrovia alterou as relar;oes de 

espar;o e tempo e as relar;oes de poder, na Provincia de Siio Paulo, criando uma nova 

geografia" 26. 

'"'Nestor Goulart Reis Filho. Sao Paulo e outras cidades: produ\iio social e degrada\iio dos espa{XJS urbanos. sao 
Paulo (Hucitec), 1994, pp. 27-8. 
25 HOianda, op., cit pp. 23-4. 
26 Reis Ftlho, idem, ibidem. 
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Sao Paulo, como ja vista, enquanto cabeya-de-ponte, era entroncamento de varias rotas entre o 

lit oral e o interior, desempenhando a funy1io de entrepasto comercial. Essa condiyao s6 vai se 

modificar com a chegada da ferrovia, quando o cafe p6de viajar, do interior para Jundiai e 

Campinas, e dai diretamente para Santos, que sera a grande praya cafeeira. 

A prova cabal dos melhoramentos que o care traz consigo, no que diz respeito a moradia, sua 

decoray1io e o comercio, revelam numa analise mais acurada, n1io apenas a riqueza desses 

novas tempos, mas a constatayao de que antes veio o ayiicar, e ainda antes toda uma 

agricultura de subsistencia, incluindo-se ai o trigo que foi plantado no inicio da colonizayao e 

chegou a ser exportado para a Bacia do Prata Tudo indica que Sao Paulo "no periodo anterior 

ao 'boom cafeeiro', passa par certo desenvolvimento economico Iento, porem cumulativo"
27

• 

0 viajante portugues Zaluar, naturalizado brasileiro, ao chegar a Sao Paulo, proveniente de 

viagens pelo Vale do Paraiba, fuz o seguinte comentario, como que antevendo a irnportancia 

da estrada de ferro: 

... daqui a poucos anos, quando trilhos de ftrro e as locomotivas cortarem as planicies 

que acabo de atravessar e nivelarem esses terrenos, que parece jti estiio predispostos pela 

natureza para receberem este grande meio de comunicabilidade, outros viandantes viriio 

depois de mime realizariio em poucas horas o trajeto em que gastei tantos meses ... 
28 

E do caldo resultaote dessas novas reiayoes de espayo, tempo e pader, que eclode o latente 

crescirnento da cidade. Ele traz em seu bojo, na riqueza propiciada pelo cafe, profundas 

transforrnayoes economicas e sociais. Entre ontras benesses, a exportayiio dessa riqueza 

agricola vai permitir a acumulay1io do capital que mais tarde levara a cidade e o pais a 
industriaiizayao. E: o momenta em que aflora o progresso incubado par seculos, fuzendo a 

cidade passar para uma outra categoria, constitntiva de novas tecnicas construtivas: uma 

cidade de barro se metarnorfoseia em uma cidade de alvenaria, ao tempo em que a provincia I 

estado e a sua elite sao alyadas a :frente da nay1io recem instaurada. 

27 Paul Israel Singer. Desenvolvimento econiimico e evol~ urbana: arullise da evol~ econiimica de Siio 
Paulo, Bll.D1lenau, Porto Alegre, Belo Hori.zoote e Recife, 2' ed., sao Paulo (Editora Nacional), 1977, p. 27. 
28 Augusto-Emilio Zaluar. Peregrinat;iio pela Provincia de Siio Paulo (1860/61). sao Paulo (Martins), 1954, 

p.122 
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Preliidio de Barro 

A cidade de barro e o principal atributo sobre o qual se baseia nossa assertiva, ao analisar e 

caracterizar urn periodo que se estende por aproximadamente tres seculos. Entre os relatos que 

atestam essa condiyiio da cidade, tern especial interesse a carta enviada em 1766 ao Marques 

de Pombal (entao Conde de Oeiras) pelo Morgado de Mateus, governador da provincia Assim 

descreve ele a cidade: 

Estti edijicada a Cidade de Sao Paulo, no meio de uma grande campina em sftio um 

pouco elevado, que a descobre toda em rada. 0 seu terreno e brando e tem as ruas 

planas, largas e direitas e algumas bem compridas, porem nao sao calr;adas, todas as 

paredes dos edijicios silo de terra; os portais e alisares de pau, par ser muito rara a 
"' 29 peura ... 

Ternos ainda, o caso de Viagens ao interior do Brasil, que se encontra entre os escritos mais 

divulgados do cornerciante e mineralogista ingles John Mawe. Ele esteve no pais entre os anos 

de 1807/11, vindo de Buenos Aires e Montevideu, visitou o sul do pais e chegou ao Rio de 

Janeiro, dirigindo-se its Minas Gerais, interessado nas zonas aurfferas e nas pedras. 

Viajando por Santa Catarina e Curitiba e passando pela regiao de Paranagwi, onde obras 

estavam em andamento para ligar o litoral a Curitiba, seus relatos de viagern diio conta do 

trajeto, que prossegue por Cananeia, ate a pr6xima etapa, onde podemos remarcar a 

importancia que tern o porto e o porto-seco, segundo a afirmayao de que, 

Santos, sendo o porto de embarque para Sao Paulo, seu intercdmbio com aquela cidade e 

consideravel. Todos as dias chegam do interior muitas mulas carregadas de mercadorias, 

voltando com saf
0
, ferro, cobre, lour;a de barro e mamifaturas europeias31

. 

Ap6s descrever a excelencia da estrada ja anteriormente referida, o viajante tern os seguintes 

cornentarios sobre Sao Paulo: 

Aqui existem numerosas prar;as e cerca de treze lugares de devor;iio, principalmente dais 
conventos, tres mosteiros e oito igrejas, muitas das quais, como toda a cidade, construida 
de taip(P. 

29 Benedito Lima de Toledo.SUO Paulo: ires cidades em um seculo. Silo Paulo (Duas Cidades), 2' ed. 1983, p.l5. 
3° C£ Pasquale Petrroe, op. cit. p. 32. 0 sal e a pesca, desde tempos imemoriais, forarn os produtos responsaveis 

peia descida atraves das trilhas ao Iitoral, durante o inverno, das tribos nOmades do planaho. 
31 Mawe, op. cit., p.59. 
32 Mawe, id., p. 63. 
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Toda a cidade, como escreve o cronista, construida de taipa. 0 futo em si niio e nenhuma 

novidade ou descoberta, mas encontra-se em sua prosa claramente expresso. Toda uma cidade 

construida em barro, visto que a regiao niio tinha pedras em seus arredores; no revestimento 

das fuchadas, empregava-se a tabatinga, uma argila clara que fuzia as vezes da cal ( encontnivel 

apenas em Caieiras e na Baixada), conseguida onde hoje se encontra a rua Tabatingiiera, 

empregando-se tecnicas construtivas trazidas da Peninsula Iberica, por sua vez fruto de 

tecnicas arabes migradas do norte da Africa Por aqui foram largamente empregadas, durante 

urn periodo de mais de tres seculos e, ainda hoje, essas tecnicas subsistem, esparsamente aqui 

e ali. 

Aria de Alvenaria 

0 barro, consubstanciado na talpa de pilao e na de mao, s6 come~a a declinar a partir da 

produ~ agricola de urn prodnto que tambem da terra vern. Trata-se do cafe, que traz consigo 

novas e mais modernas tecnicas constrntivas a partir do emprego da alvenaria de tijolos. 

Por volta de 1830, as exporta~oes de care com~aram a ultrapassar as de a~ucar. Inicialmente 

vindo do Rio de Janeiro, adentrando o Vale do Parruba e rapidamente disseminando-se pelo 

interior do Estado, ele termina por modificar substancialmente o quadro das vias de 

comunica~iio a partir de fevereiro de 1867, com a chegada da estrada de ferro Santos-Jundiai. 

0 escoamento da produ~ cafeeira passa por Sao Paulo, gerando a primeira grande 

transfo~iio por que passa a cidade, dando inicio a chamada civiliza~ do cafe. 

Petrone nomeia essa conexiio como sendo a uniao entre o porto-seco e o porto
33

• Leia-se, 

respectivamente, Slio Paulo e o Planalto e, por outro !ado, Santos e o litoral, posto que essa 

regilio nada mais fez do que responder aos designios de urn territ6rio que sempre se 

estabeleceu como urn organico corpo de vasos comunicantes. 

33 Pasquale PetrOne, op. cit., p. 46-8. 
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0 frenesi que acomete a cidade pode ser hem avaliado neste trecho de noticia de jornal: 

"Esta cidade, esta bella e prospera capital de SP, dia por dia vae ganhando direitos aos 

maiores cuidados da administrar;iio publica (...) Morar em SP e hoje a moda, e o sonho 

dos agricultores do interior, e niio e facto desconhecido a corrente de novos habitantes ja 

estabelecida da provincia para a capital" (A Provincia de Sao Paulo, 15 .11.1876)
34

• 

Esse e apenas o come9o do sonho de Sao Paulo, de certa forma relacionado a chegada dos 

viajantes, na medida em que o pais parece querer construir-se e inventar-se. 0 sonho 

perseguido e a civiliza9iio que niio pode e niio deve arrefecer entre nos. 

Uma nova rota comercial estabeleceu-se: ao descer o trem para o litoral, seguia o cafe a ser 

exportado e, na subida da serra, trafegavam as impo~ta95es vindas como Iastra nos navios. 

Essas importa96es se manifestam nas mais diferentes areas, disseminadas no chamado morar 

a francesa, a moradia concebida a partir de sua divisiio interna em tres zonas - a publica, a 

privada e a de servi9os. Tivemos ai a chegada desde as ferragens, gradis, esquadrias e 

mobiliano, passando pelo banheiro e os sanitanos dotados de sifiio, ate as cortinas, tape9aria e 

papeis de parede, porcelanas e ainda o vestuario. Ja niio sao apenas os caminhos que se 

alteram: eles trazem consigo utna mudan9a nos habitos e costumes da acanhada cidade. 

Especial releviincia tem a obra do fot6grafo Militiio Augusto de Azevedo, que fotografou a 

cidade em 1862, vohando em 1887 a muitos dos locais onde estivera 25 anos antes, flagrando 

as transforma96es decorrentes. 

Com a extin9iio do trafico de escravos e o inicio da imigra9iio, avila colonial dos bandeirantes 

coffie9a a dar Iugar a utna segunda cidade, fruto da riqueza cafeeira, cujos expoentes foram os 

Campos Elisios e a Paulista. E o inicio do adensamento populacional e da expansao urbana; e 

a Sao Paulo dos bar6es do cafe e das vilas operarias (da nascente indUstria), que, embora ainda 

deixe remanescentes nos Campos Elisios e no centro velho, praticamente se extinguiu na 

Avenida Paulista. 

34 Maria Adelia Aparecida de Souza. A Iden1idade da Metropole: a verticaiizat;ao em Siio Paulo. Siio Paulo: 
Hucitec/Edusp, 1994, p.46. 
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A cidade sai do confinamento do charnado "triangulo hist6rico" -Sao Francisco, Carmo e Sao 

Bento - e estende-se para o outro !ado do AnhangabaU, dando origem a cidade nova (Parque 

Anhangabaii - Barao de Itapetininga - ~a da Republica). Para atender ao novo estilo de 

construir e morar, a mao-de-obra e importada, destacando-se os capomastri. Loteamentos se 

concretizam em todas as dire9oes - Higien6polis, Campos Eliseos, Avenida Paulista; 

Companhia City: Pacaembu, Jardim America, Alto de Pinheiros; Butanta, Lapa, Brooklin e os 

novos bairros junto its vlirzeas - e sao o palco privilegiado dessas novas tecnicas, enquanto se 

sedimentam as condiyaes propicias para o nascente processo de industrializayao (Vilas 

Economizadora e Maria zelia), do adensamento populacional e da expansao urbana. E 0 

imperio do neochissico, do ecletismo e do art-nouveau, principalmente atraves das obras de 

Ramos de Azevedo (Correios, Teatro Municipal, Mercado Municipal, Palacio da Justi9a, 

Edificio Ramos de Azevedo); Samuel das Neves (Edificio Sampaio Moreira); Antoine 

Bouvard (Parque Anhangabaii- D. Pedro II); Victor Dubugras (Monumento da Estrada Velha 

- Caminho do Mar, Estayao Mairinque eo novo Largo da Memoria /1922); Carlos Eckman 

(Vila Penteado, Escola de Comercio Alvares Penteado). A cidade avanya sobre as vlirzeas, 

operando a drenagem e a modificayao do curso dos rios Tamanduatei e AnhangabaU, Pinheiros 

e Tiete. 

Dan~ de Concreto 

A crise mundial de 1929 provoca o decrescimo da economia cafeeira e tern inicio no pais, 

grosso modo, a industrializayao. A cidade experimenta urn notavel processo de concentray1io 

industrial que resulta em urn terceiro perfil arquitetonico surgido com o concreto armado, 

ensejando uma concentrayao populacional que a caracteriza como uma metr6pole do 

hemisferio sui. E a cidade industrial sobrepujando-se its cidades anteriores. 

Ja a partir de 1933, a industrializa91io emergente ultrapassa a agricultura, diminuindo o surto 

imigrat6rio e dando inicio ao surto migrat6rio, com o prop6sito de movimentar esse parque 

industrial. 
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0 modemismo na arquitetura, a partir da obra pioneira de Gregori Warchavchic, tern seu 

espayo de experimentavao assegurado na Casa Modemista em Vila Mariana (1927), em 

Higien6polis e, no centro, Edificio Esther (Alvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho - 1937), 

evidencia do paradoxo de urn movimento que a cidade acolheu, mas que nao encontrou espa9o 

para aqui sedimentar-se nos primeiros tempos, o que acabou ocorrendo em outras paragens. 

Esse processo de industrializavao evidencia novo perfil arquitetonico, manifesto na 

substitnivao dos sobrados pelos edificios e arranha-ceus. Prestes Maia propoe ousadas ideias 

para o planejamento da cidade, expressas no plano das Grandes Avenidas, o Perimetro de 

Irradiavao eo Sistema Y, a Ponte das Bandeiras, o novo Viaduto do Cha e a Avenida 9 de 

Julho e seu rune! sob a Paulista 0 centro configura-se como espavo de comercio, de 

escrit6rios, jornais, hoteis, restaurantes, cares e leiterias, cinemas e teatros, aglutinando 

nucleos de interayao social. 

A partir dos anos 40, a cidade paulatinamente comeva a perder os ares da arquitetura europeia 

e passa a ganhar uma feivao americana. Tern inicio urn processo de intensa verticalizavao, que 

traz consigo a expansao desordenada, sendo substituido o tradicional estilo de vida por outras 

forrnas e qualidades variadas. Uma Iinha funcional e moderna triunfu em locais como o 

Conjunto Nacional e os Pavilhoes do Ibirapuera , pelos trahalhos de Rino Levi, Vilanova 

Artigas e Oscar Niemeyer entre outros, e de exemplos como o Copan, Italia, Garagem 

America, Estadao, Mirante do Vale, Barao de Ignape eo Aeroporto de Congonhas. 

Os bairros residenciais e fabris espalham-se pelo tecido urbano e novas rodovias de acesso a 
capital tern Iugar, iniciando-se a era dos viadutos e da remodelayao mais ilina vez do espayo 

urbano. 
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Fuga de Vidro 

A era contemporiinea presta-se a discutir a atualidade eo futuro. Progressivamente, uma nova· 

cidade, em sua quarta versao - sucedendo a taipa, a alvenaria, e ao concreto -, come~a a 

surgir, elegendo novamente a Paulista, agora reconstruida, como urn de seus centros. Os novos 

materiais empregados, o vidro, a~, aluminio, plastico, concreto, gesso, papelao, pvc e 

estruturas modulares, sao as vezes velhos materiais usados com novas formas e fun~oes. 

Vivenciamos urn processo em curso de transfo~ao: uma cidade industrial torna-se urn 

centro prestador de servi~os. 0 limite administrativo-financeiro da cidade que, desde a decada 

de 70, estendeu-se do centro hist6rico para a Paulista e Faria Lima, agora encontra novos 

esp~os na Luiz Carlos Berrini, Centro Empresarial e nas marginais, alem da Agua Branca e 

Alphaville. Criam-se corredores de comercio e de servi~os: bairros residenciais e industriais 

sao relocados para novas fun~oes, como eo caso da zona cerealista e da malha ferroviliria 

existente ao longo das marginais. 

Nessa nova cidade prestadora de servi~os, a arquitetura dos shopping center, novo paradigma 

e referenda das sociedades globalizadas, se imp5e como urn novo esp~o de intera~ social. 

Infuneras sao as questoes que se apresentam para uma reflexiio muhidisciplinar: o quadro 

resuhante do emprego dos "novos materiais" e as quesroes ligadas a modelos de 

desenvolvimento e planejamento urbano; o carro em detrimento do transporte coletivo; infra

estrutura, transporte, rede integrada e sistema vilirio da cidade; o Centro Hist6rico e sua 

re~ao; a interven~ urbana e a reorg~ do e~ resuhante da especul~ao 

imobiliaria; o equilibrio entre o passado e as novas inven~es; a rela~o entre o e~o publico 

e o espa~ privado; a questiio da "velocidade" nas sociedades inforrnatizadas; o imagirulrio e a 

cuhura das metr6poles; a redefini~ao da geografia urbana exemplificada em novos e ousados 

projetos: 0 metro aereo integrado a torres de servi~os; inte~ao entre rios, areas industriais e 

malha ferroviliria 

40 



5. REFERENCIA BffilJOGRAFICA 

AB'SABER, Aziz Nacib. Geomorfologia do Sitio Urbano de Siio Paulo. Tese de 

Doutoramento, Sao Paulo: FFCL- USP, 1957. 

ABUD, Katia Maria Abud. 0 Sangue Intimorato e as Nobilissimas Tradit;oes: A Construt;iio 

de urn Simbolo Paulista- 0 Bandeirante. Tese de Doutoramento, Ffcl-Usp, 1985. 

ANTONIL, Andre Joao. Cultura e Opulencia do Brasil, 3" ed., Sao Paulo/Belo Horizonte: 

Edusp/Itatiaia, 1982. 

BELLUZZO, Ana Maria Moraes. 0 Brasil dos Viajantes - A construt;ao da paisagem, vol.3, 

Sao Paulo: Metalivros, 1994. 

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporiinea no Brasil. Sao Paulo: Perspectiva, 1981. 

CANEVACCI, Massimo. A cidade polifonica, z• ed., Sao Paulo: Studio Nobel, 1997. 

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira; XAVIER, Alberto. Arquitetura 

Moderna Paulista. Sao Paulo: Pini, 1983. 

DEBENEDET11, Ema e SALMONI, Anita. (1953) Arquitetura Italiana em Sfio Paulo. Sao 

Paulo: Perspectiva, 1981. 

DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Historica ao Brasil. Sao Paulo/Belo Horizonte: 

Itatiaia!Edusp, 1978. 

DEL NERO, Ciro. (org.) Brasil ItaJia 95. A present;a Italiana no Brasil. Sao Paulo: Centro 

Cultural Sao Paulo, 1995. 

Dffi, Marcia Camasmie. Produzindo o Ecletismo: estudo de urn caso na Avenida Paulista 

(1925185). TGI, Fau-Usp, 1987. 

FABRIS, Annateresa. 0 ecletismo na arquitetura brasileira (org.). Sao Paulo: Studio Nobel, 

1987. 

FERREZ, Gilberto. 0 Brasil de Thomas Ender, I 817. Rio de Janeiro: Fundat;lio Joao Moreira 

Salles, 1976. 

FREITAS, Affunso A. de . Dicioruirio historico, topogrtijico, etnogrtiflco, ilustrado do 

Municipio de Silo Paulo. Sao Paulo: Graphica Paulista, 1930. 

41 



GERODETTI, JOAO Emilio e CORNEJO, Carlos. Lembranr;as de Silo Paulo: a capital 

paulista nos cartoes postais e a/buns de lembranr;as. Siio Paulo: Studio Flash Produ~oes 

Graficas, 1999. 

HOLANDA, Sergio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 

1957. 

____ .• Raizes do Brasil, 18• ed., Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1984. 

----·· Visilo do Paraiso, 4a ed., Siio Paulo: Cia. Edit. Nacional, 1977. 

HOMEM, Maria Cecilia Naclerio. 0 Palacete Paulistano e Outras Formas Urbanas de 

morar da Elite Ccifeeira (1867-1918). Siio Paulo: Martins Fontes, 1996. 

KOSSOY, Boris; LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira; TOLEDO, Benedito Lima de. Album 

Comparativo da Cidade de Silo Paulo (1862-1887). Sao Paulo : DPH- Prefeitura do 

Municipio de Sao Paulo, 1981. 

___ ....:• Militilo Augusto de Azevedo e a documentar;ilo fotogr{ifica de Silo Paulo (1 862-

1887) : recuperar;ilo da cena paulistana atraves dafotografia. Disserta~ de Mestrado, 

Funda~ao Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo, 1978. 

KimL, Beatriz. Arquitetura do ferro e arquitetura ferrovidria em Silo Paulo. Siio Paulo: 

Unesp, 1998. 

LAGO, Pedro Correa do. Jconografia Paulistana do seculo XIX, 2• ed., Sao Paulo: Capivara, 

2003. 

----::---:-----:::-----::----'' Militilo Augusto de Azevedo: Silo Paulo nos anos 1860. Rio de 
Janeiro: Contra Capa Livraria I Editora Capivara, 2001. 

---:::---::--:--=-::--:-::-· e FERNANDES JR., Rubells. 0 seculo XIX na Fotografia 
Brasileira. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 

LE GOFF, Jacques. Histoire et Memoire. Paris (Gallirnard), 1988. 

LEITE, Miriam L. Moreira. Livros de Viagem (180311900). Rio de Janeiro: Ufrj, 1997. 

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Alvenaria Burguesa. Sao Paulo: Studio Nobel, 1989. 

____ .• Casa Paulista. Siio Paulo: Edusp, 1999. 

---,--·· e LEFEVRE Rennee. Silo Paulo, sua arquitetura: Colonia e Imperio. Sao Paulo: 

Cia Edit. Nacional/Edusp, 1974. 

42 



MARTINElLI, Pedro. Casas Paulistanas - Pequenos tesouros da Mooca. Siio Paulo: Casa 

Paulistana de Comunicayiio, 1998. 

MAWE, John. (1812). Vzagens ao interior do Brasil. Siio Paulo I Be1o Horizonte, Edusp I 

Itatiaia, 1978. 

MESGRA VIS, Lalina. Sociedade paulista nos fms do periodo colonial na visao da elite e 

viajantes estrangeiros.Comunicayiio: Encontro Regional da Anpuh, Siio Paulo, 1992. 

MINDLIN, Henrique Ephim. Arquitetura Moderna no Brasil. Siio Paulo:Aeroplano, 1999. 

MONBEIG, Pierre. (1952) Pioneiros e Fazendeiros em Sao Paulo. Sao Paulo: Hucitec/Polis, 

1984. 

MONTEIRO, Jolm Manuel. Negros da Terra: indios e bandeirantes nas origens de Sao 

Paulo. Siio Paulo: Cia das Letras, 1995. 

MOOG, Clodomir Vianna. (1954) Bandeirantes e Pioneiros, 4. ed., Porto Alegre: Globo, 

1957. 

MORSE, Richard McGee. Formar;ao Historica de SP: de comunidade a metropole. Siio 

Paulo: Dife~ 1970. 

MOURA, Carlos Eugenio Marcondes de. (org.) Vzda cotidiana em Sao Paulo no sec. XIX: 

memorias, depoimentos, evocar;oes. Siio Paulo: Atelie Editorial!Unesp, 1999. 

MOURA, Paulo Cursino de. Siio Paulo de outrora. Siio Paulo: Martins, 1943. 

NAXARA, Marcia Regina Capelari. Sobre campo e cidade - olhar, sensibilidade e 

imagimirio: em busca de um sentido explicativo para o Brasil no seculo XIX. Tese de 

Doutoramento, Ifch, Unicamp, 1999. 

PETRONE, Maria Theresa Scherer. A Lavoura Canavieira em Siio Paulo. Siio Paulo: Difel, 

1968. 

PETRONE, Pasqnale. (1965) Aldeamentos Paulistas. Siio Paulo: Edusp, 1995. 

PORTO, Antonio Rodrigues. Historia Urbanistica da Cidade de Siio Paulo (1554 a 1988). 

S.Paulo: Carthage & Forte, 1992. 

PRADO, Joiio Fernando de Almeida J.B.Debret: 40 paisagens ineditas do Rio, SP, Parana e 

Sta. Catarina. Siio Paulo: Nacio~ 1970. 

PRADO JR., Caio. (1933) Evolur;ao Politica do Brasil e outros estudos, 7" ed., Siio Paulo: 

Brasiliense, 1971. 

43 



-----,..,-,---:· (1933) Evolur;iio Politica do Brasil: Colonia e Imperio, 18" ed., Sao Paulo: 

Brasiliense, 1989. 

PRATI, Mary Louise Pratt. Os olhos do Imperio: relates de viagem e transc~ao. Bauru, 

SP: Edusc, 1999. 

PRESTES, Lucinda Ferreira. A vi/a tropeira de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba: 
aspectos socioecon6micos e arquitetura das classes dominantes (1750/1788). Sao Paulo: 

ProEditores, 1999. 

REIS F1LHO, Nestor Goulart. Evolur;iio Urbana no Brasil. Sao Paulo: Fau, 1971. 

_____ .• Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. Sao Paulo: Edusp, 2000. 

------:--·· Siio Paulo e outras cidades: Produr;iio social e degradar;iio dos espar;os 
urbanos. Sao Paulo: Hucitec, 1994. 

RICARDO, Cassiano. (1940) Marcha para o Oeste: a injluencia da "bandeira" naformar;iio 

social e politica do Brasil. Rio de Janeiro: Jose Olympio/Edusp, 1970. 

SAIA, Luiz. Morada Paulista. Sao Paulo: Perspectiva, 1995. 

SEGA W A, Hugo. Prelitdio da Metr6pole: Arquitetura e Urbanismo em Siio Paulo na 

passagem do seculo XIX ao XX: Sao Paulo: Atekie Editorial, 2000. 

SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura do Ferro no Brasil. Sao Paulo: Studio Nobel, 1986. 

SINGER, Paul Israel. Desenvolvimento Econ6mico e Evolur;iio Urbana: analise da evolur;iio 

econ6mica de Siio Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, 2" ed., Sao 

Paulo: Editora Nacional, 1977. 

SOUZA, Maria Adelia Aparecida de. ldentidade da Metr6pole: a verticalizar;iio em Siio 

Paulo. Sao Paulo: Hucitec/Edusp, 1994. 

TAUNAY, A:ffonso de Escragnolle. Velho Siio Paulo (2 vol.). Sao Paulo: Melhoramentos, 

1954. 

TOLEDO, Benedito Lima de. Album IconogrGfico da Avenida Paulista. Sao Paulo: Ex-Libris 

I Joao Fortes Engenharia, 1987. 

---::---'' Do Litoral ao Plana/to: a Conquista da Serra do Mar. In: POS - Revista do 

Programa de P6s-Grad~ao em Arquitetura e Urbanismo da Fau-Usp, n°8,dez. 2000. 

44 



---:::--·· Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em Silo Paulo. Siio Paulo: 

Empresa das Artes, 1996. 

___ __:• Silo Paulo: tres cidades em um seculo. Siio Paulo: Duas Cidades, 1981. 

---o-::-·· 0 Real Corpo de Engenheiros na Capitania de Silo Paulo (destacando-se a obra 
do Brigadeiro Joiio da Costa Ferreira. Siio Paulo: Joao Fortes Engenharia, 1981. 

VON MARTIUS, Carl Friedrich Phillip. A viagem de Von Martius. Flora Brasiliensis (vol.J). 

Rio de Janeiro: Index, 1996. 

ZALUAR, Augusto-EmHio. Peregrinavao pela Provincia de Sao Paulo (1860/61). Siio Paulo: 

Martins, 1954. 

45 



ANEXO 1: ROTEIRO TECNICO 
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... a arquitetura e a musica conge/ada ... 

47 



sp, s:infoni.a - apresentac;i.o 

C LA R.E 

APRESENTA<;.i.O - IMAGENS INPE - EMPLASA 

Imagens simuladas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais ou Emplasa, nas quais evidencia-se a cobertura 
vegetal primitiva, atraves dos seculos, do atual estado de Sao 
Paulo e seus arrectores. 

Essas imagens, geradas pelo sensoriamento remoto e tambem por 
computa9ao grafica, revelam o mapa do que teria sido a vila de 
Sao Paulo de Piratininga: uma "cabe9a de alfinete", uma pequena 
mancha branca em meio ao verde das matas que circundavam toda a 
regiao. 

Com o passar dos seculos, essa mancha, que corresponde ao 
desmatamento e a ocupa9ao humana, e que o sensoriamento nos 
permite visualizar, pouco se alastrou. Somente em fins do 
seculo XIX, e que o crescimento come9ou a verificar-se, 
atingindo os niveis atuais com uma velocidade enorme a partir 
da industrializa9ao. 

Audio: A pulsa9ao das batidas de urn cora9ao vai pontuando as 
sucessivas fusoes de imagens atraves dos seculos, desde a 
funda9ao da cidade, ate os dias atuais, onde varios municipios 
se fundem, formando a chamada Grande Sao Paulo. 

48 



sp, sinfonia - prelU~o de barro 

CLAREAMENTO 

Vinheta: PRELUDIO de BARRO 

As vinhetas ( 4) introduzem cada 
uma das diferentes tecnicas 
construtivas, relacionadas a 
um tempo/movimento da musica. 
Este bloco tem inicio com a 
coloniza<;:ao, estendendo-se ate 
a chegada da estrada de ferro, 
em 1867. 0 material: a Taipa. 

Musica: Preludio de Barro - 0 
Canto do Capad6cio 

1. LITORAL/SERRA do MAR - CENAS AEREAS - EXT/DIA 

A partir de sucessivos cortes elipticos, imagens de aproximac;ao 
a partir do litoral-continente: em dire<;:ao a Serra, a passagem 
pela reglao dos mangues em Cubatao e a Serra do Mar 
propriamente. 

2. MANGOES - REGIAO de CUBATAO - EXT/DIA 

Imagens procuram evidenciar a biodiversidade da 
precede imediatamente o porto de Cubatao (local 
inicio as trilhas indigenas de acesso ao planalto). 

regiao que 
onde tinham 

3. SERRA do MAR (MATA ATLANTICA e CALCADA do LORENA)-EXT/DIA 

Imagens da cobertura vegetal, a exuberancia da mata e das 
cachoeiras. Detalhes da pavimentac;ao da Calc;ada do Lorena a 

partir de,camera subjetiva. 
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$p, sintonia - prelU~o de barre 

4. ICONOGRAFIA- CALCADA do LORENA 

Gravuras de Hercules 
transitando por esse 
o litoral: 

Florence retratam as tropas de mulas 
trecho, fazendo a liga~ao do planalto com 

o Pouso de Tropeiro -Hercules Florence,l825/29 

o Limite entre a provincia de Sao Paulo e de Curitiba - Jean
Baptiste Debret,l827 

o Comercio entre tropeiros e indigenas; Expedi~ao Langsdorff -
Hercules Florence,1825/29 

5 . ICONOGRAFIA - SERRA do MAR 

o Vista da Serra do Mar com o estuario de Santos ao fundo -
Vigne- aquarela,1854 

6. ICONOGRAFIA - TRECHO da BORDA do CAMPO 

o Campos ditos gerais nas proximidades 
Carl Friederich Philipp von Martius 
litografia,l817 

de Mogi das Cruzes 
(del.) (atribui~ao) 

o Urn paulista e urn mendicante brasileiro James Henderson 
(del.) e C. Shoosmith (sculpt.) - litografia aquarelada, 1821 

o Tropeiros pobres de Sao Paulo Jean-Baptiste Debret 
aquarela,1823 

7. ICONOGRAFIA- sAO PAULO 

o Vista proxlma de Sao 
aquarela,1819/20 

, qravuras da aproxima9ao da vila 

Paulo Henry Chamberlain (del.) 

o Entrada de Sao Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro. Convento 
das Carmelitas - Jean-Baptiste Debret - aquarela, 1827 

o Panorama da cidade de Sao Paulo - Arnaud Julien Palliere, 
1821 

u Panorama de Sao Paulo (torres das igrejas do Pateo, da Boa 
Morte, Carmo e Sao Bento) - Edmund Pink 
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sp, sinfonia - prelUdio de barro 

LETTERING 

Sao Paulo, situada num agradavel planalto, com cerca 
de duas milhas de extensao, e banhada, na base, por 
dois riachos (Anhangabau e Tamanduatei), que, na 
esta9ao das chuvas, quase a transformam em ilha, 
ligando-se ao planalto por um caminho estreito. Os 
riachos desembocam em largo e belo rio, o Tiete, que 
atravessa a cidade, numa milha de extensao, tomando a 
dire9ao sudoeste. 

(Viagens ao Interior do Brasil - John Mawe) 

o Ponte de Sta. Ifigenia Jean-Baptiste Debret aquarela, 

1827 

o Igreja de Sao Pedro e Se Jean-Baptiste Debret,l821 

o PG - Cidade de Sao Paulo 

sobre papel: depois sera 

Militao Augusto de Azevedo) 

- Charles Landseer, 1826 (desenho 

fotografada do rnesrno local por 

o Ladeira da Memoria e o Piques -William John Burchell,l825 

8. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB'SABER (qe6qrafo) 

05:03 # 05:40 - Esta colina central era ideal do ponto 
de vista da localiza9ao estrategica da cidade de Sao 
Paulo. Em primeiro lugar, porque ela tinha uma certa 
centralidade em rela9ao ao conjunto das colinas 
paulistanas. Em segundo lugar, porque tornava-se 
relativamente facil defender-se de qualquer borda de 
gente da propria terra, que pudesse fazer uma resposta 
a ocupa9ao portuguesa no planalto paulistano. (37") 

9. ICONOGRAFIA 

o Convento das Carrnelitas ern Sao Paulo - Thomas Ender 

o Mosteiro de Sao Bento ern Sao Paulo - Charles Landseer 

o Traje das Paulistas John Mawe (del.) e Dall' Acqua 

(sculpt.), gravura colorida por Lazaretti,l808/10 

o Uma cafuza da Provincia de Sao Paulo - esboc;:o atribuido a 

Carl Friederich Philipp von Martius e Philip Schmid (del.) 

litografia,1817/20 

o Uma mameluca da Provincia de Sao Paulo - esboc;:o atribuido a 

Carl Fr~ederich Philipp von Martius e Philip Schmid (del.) 

litografia, 1817/20 
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sp 1 sinfonia - prelUdio de barro 

o Tropeiros 
(sculpt.) 

ou arrieiros -
- 1819/20 

Henry Chamberlain (del. ) e H. Aiken 

o Costumes 
Zwingler 

de Sao Paulo Johann 

(lith) - litografia 
Moritz Rugendas (del.) 

10. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB' SABER (qe6qrafo) 

11. 

02:46 # 03:28 - A cidade nasceu e cresceu em colinas e 

saltou de colinas em colinas, com rampas ou sem 

rampas, suaves e depois subiu pelas encostas da 
avenida Paulista na vertente Tiete, e depois ganhou o 

espigao, depois do espigao ganhou a zona que hoje e a 

dos Jardins, do Ibirapuera, do Brooklin, de Moema, 
etc... e no fim se constituiu numa metr6pole 

agigantada, que absorveu todo sistema de colinas 
sedimentares, do compartimento de planal to ao qual 
Fernando Flavia Marques de Almeida chamou de Planalto 
Paulistano. (42") 

DEPOIMENTO: PASQUALE PETRONE (qe6qrafo) 

(ainda nao gravado) 0 aprendizado com os 
aut6ctones: o aspecto estrategico do planalto 
enquanto ponto de intersecc;:ao de rotas ao 
interior e ao sul do pais. 

tMK.N•• .. •T··•.o 
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sp, sinfonia - &ria de alvenaria 

C . L A Ri E A M E N T 0 

Vj_nheta: %"45 • .:."' de ALVENARIA 

Tern inicio com a chegada 

da estrada de ferro 

(1867),estendendo-se ate a 

derrocada do cafe (1929). 

}\lvenar 

Canto da Nessa Terra 

12 . ICONOGRAFIA DE MILITAO AUGUSTO de AZEVEDO 

Imagens sugerem urn lento despertar da vila colonial, que de seu 

torpor no inicio do bloco, passara ao frenesi que antecede a 

1a. Guerra 

o Largo do Piques/Ladeira da Mem6ria(l862) 

o Igreja e Largo da Se(1862) 

o Exterior do Atelier Photographico de Orestes Cilento (esquina 

Rangel Pestana/Piratininga) 

o Rio Tamanduatei(1862) 

o Ladeira de Sao Francisco - vista para a "cidade nova" e Largo 

do Piques (1862) 

13. ESTA«;:AO e JARDIM da LUZ - INT e EXT/DIA 

o PG e detalhes da esta9ao, ferragens, torre, etc. 
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sp' sinfonia ~ a:r:l.a de alvenar-.ia 

14. DEPOIMENTO: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS (arquiteto) 

46:17 # 47:25 - Com a chegada do cafe, a gente pode 

dizer, em Sao Paulo, is so ocorreu par val ta de 1850; 
ate essa data Sao Paulo ainda tinha um aspecto 

verdadeiramente colonial, porque tinha, ainda guardava 
nas suas casas do tempo de colonia, todas elas de 

taipa de pilao, todas elas cobertas de telha canal, 
todas realmente construidas com os mesmos ma teriais 

que eram pr6prias daquela cu1tura material daquele 
tempo. Tanto o rico como o pobre moravam em casas 

organizadas e feitas com os mesmos criterios, as 
mesmas tecnicas construtivas. Portanto, as diferenr;as 
eram quantitativas. 0 rico morava numa casa maior, 

grande, muitos c8modos, sobrado, e o pobre morava numa 
casa menor, mas ambos habitavam a mesma taipa, as 
mesmas tecnicas estavam ali vigentes. (1 '18") 

15. ICONOGRAFIA de GUILHERME GAENSLY 

o Rua da Imperatriz (depois do Rosario, atual XV de Novembro), 

1872 

o Rua de Sao Bento e Largo de Sao Bento 

o Largo do Rosario 

o Sao Francisco 

o Largo do Palacio 

o Jardim da Luz 

o Rua 15 de Novembro 

16. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB'SABER (qe6qrafo) 

12:25 # 13:10 Quando surge o ciclo do cafe e a 
cidade se agiganta, e quando vem as primeiras estradas 
de ferro, que esUio muito bem representadas em mapas 

dos fins do seculo XIX e comec;::o do seculo XX, e, 

quando se sucedem os bairros residenciais ja na era de 

transir;ao da taipa para a alvenaria, e, depois, muito 
mais tarde, para o cimento armada e o concreto, o 

concreto com o cimento armada, as coisas vao se 
mudando de um modo extraordimirio. (45") 
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17. DEPOIMENTO:CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS (arquiteto) 

48:13 # 49:29 - E a gente tambem pode constatar que 

essa mudan9a deu-se de dentro para fora: inicialmente 

foram as pr6prias casas de taipa de pilao que 
receberam novas guarnecimentos, novo equipamento, 
novas mobilias. Come9aram a chegar, par exemplo, as 
m6veis austriacos, que antes n&o existiam, a porcelana 

inglesa e a lou9a inglesa, avassaladoramente passou 
par cima de tudo que se usava antes, novas tapetes, 
novas tipos de cortinas, cortinados, enfim, essa cas a 

toda ficou muito bem guarnecida, embora, 
aparentemente, do lado de fora, ninguem conseguisse, 
as vezes, ver ate a riqueza que estava guardada la 

dentro. Mas, logo, logo depois, ja a partir, vamos 
dizer assim, do 3° quartel, no comego do 3°, n&o, n&o, 
no come90 do ultimo quartel do seculo, 0 tijolo 

imperou~ Ai ent&o, as casas tambem deixaram de ter 
aquela fisionomia antiga e passaram a expressar o 

ecletismo. (1 '16") 

18. HIGIENOPOLIS e CAMPOS ELISIOS - EXT/DIA 

o Imagens do Ecletismo presente em varias construc;:oes nesses 
bairros e respectiva tipologia 

o Iconografia dos bairros (Palacete Penteado, entre outros) 

19. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO (arquiteto) 

1:17:40 # 1:18:26 - Os fazendeiros de cafe se tornaram 

muito mais exigentes e as casas que n6s vemos em 
bairros como os Campos Elisios, Higien6polis, ha um 
grande requinte de constru9ao, coroamentos de casas em 

forma de bulbo par exemplo, algumas dessas marquises 
envidragadas, muito bonitas, e, para a execuq&o desse 
material era necessaria uma mao-de-obra qualificada 

para tanto e, com o advento entao dessa movimenta9ao 
maior, tornou-se necessaria a convoca<;:&o de operririos 

qualificados de diversas origens. (46") 

20. HIGIENOPOLIS E CAMPOS ELISIOS - EXT/DIA 

o Continuam imagens ecleticas, agora incluindo 
Paulista 

" Iconografia do ecletismo presente na Paulista 
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21. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO (arquiteto) 

1:21:12 # 1:22:29 - Mas o aspecto bem pitoresco, n6s 

temos que ver que, per exemplo, o bairro do Bexiga e 
uma bairro eminentemente popular, o parcelamento do 

solo e extremamente dense, isto e, todas as casas tem 
5m de frente e 30m de fundo, entao ali, haver um 

arquiteto, haver um engenheiro, seria um luxe, que era 
grande a mao-de-obra, ali a gente trabalhava no 

centro, par exemplo, e que podia ir a pe para casa ou 
enti'io tamar o bonde Bela Vista, que passava na Prac;a 

das Bandeiras. Mas, esse pessoal, exigia uma 
constru9ao em conta, barata, e de facil constru9ao sem 

os requintes, par exemplo, do que estava ocorrendo em 
outros bairros. E e ai que surge a figura dos 
capomastri - aquelas pessoas que sabiam fazer a planta 
da casa riscando com ponta de guarda-chuva diretamente 

no chao. Isto e, mas, isso tambem nao tinha grande 
clencia porque as plantas eram muito semelhantes. 

Geralmente, tinha o quarto a frente, tal, a sala a 
frente, perdiio, depois os quartos e a cozinha. (1 '17") 

22. IMAGENS do ECLETISMO dos CAPOMASTRI - EXT/DIA 

c Bela Vista, Mooca, Cambuci 

23. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO (arquiteto) 

1:22:41 # 1:23:10 Mas era fundamental que ela tivesse 
uma certa representatividade na fachada, e, isso, eles 

revelaram~se muito bans nessa arte de modelar a massa 

e ate surpreendentemente, com uma certa originalidade 

formal, e, as vezes, voce ve aquelas compoteiras em 

cima, aquelas pequenas piriimides, alguns floreoes, e 

isso feito quase que diretamente na obra, sem 

praticamente haver projeto. (29") 

24. TEATRO MUNICIPAL - EXT/DIA 

" PG e detalhes da construc~o 

c Fotos de Otto Rudolph Quaas 
Theodor Preising - alem de fotos 

(noturna inaugurac~o) 

da construc~o 
e de 

c 0 Teatro S~o Jose e o novo Teatro Municipal 
Guilherme Gaensly 

Foto de 
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25. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO (arqui.teto) 

1:18:42 # 1:19:11 - Quando n6s olhamos o relat6rio do 
Teatro Municipal de 1904/1911, praticamente todos os 
paises da Europa estao representados ali. Um que veio 
trazer os mosaicos, outro a maqu~nar~a, outro o 
aquecedor, outro o sistema eletrico. Entao, n6s temos 
realmente uma mundializa9ao, quase que se podia dizer 
nos trabalhos ali do Teatro Municipal. (29") 

2 6. ICONOGRAFIA DA 2a metade do SECULO XIX 

Table-top de fotos dao conta de uma adormecida cidade colonial 

que se projeta enquanto agitado centro financeiro 

o Rua Direita- sentido Se- Militao,l862 

o Casas com fundo para o Tamanduatei (entre o Porto Geral e a 

Tabatinguera) 

o Rua do Comercio (atual Alvares Penteado) - Militao,l877 

o Teatro Sao Jose - Otto R. Quaas 

o Largo do Tesouro (aparece o sobrado Cavalheiros, o mais alto 

edificio em taipa, de 4 andares,l902) 

o Esta9ao e Jardim da Luz - Otto R. Quaas 

o Mercado Municipal (25 de Mar9o) - Otto R. Quaas 

o Jornaleiro e banca improvisada - Otto R. Quaas 

Iconografia da Eletropaulo documenta o crescimento e a 

dissemina9ao do bonde eletrico a partir de 1900; muitas fotos 
mostram os trabalhadores instalando os trilhos e a inaugura9ao 

de novas linhas 

o Rua 25 de Mar90- Gaensly e Lindemann,l899 

o Rua Joao Alfredo (atual Gal. Carneiro,l899) 

o Ladeira de Sao Joao(l900) 

o Ladeira de Sao Joao/Libero Badar6(1902) 

o Av. Rangel Pestana(l900) 

o Rua das Palmeiras (sitios e chao ainda de terra,l900) 

o Av. Brigadeiro(l900) 

o Tamanduatei e Gas6metro(l900) 

o Viagem inaugural do bonde(l900) 

o Rua Direita(l900) 

c Esta9ao da Luz (em constru9ao,l900) 

o Residencia Paulista (estilo normando,l900) 

o Conselheiro Nebias(l900) 
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;sp, sinfoni.a ·~ iiria de alvenaria 

o Alameda Glette(1900) 

o Reforma no Viaduto do Cha(l902) 

o Rua de Sao Bento s/d 

o Ladeira do Bras (trilhos do bonde,l903) 

o Ipiranga (trilhos,1904) 

o Tamanduatei e Mercado(1903) 

o Varzea Tamanduatei(l903) 

o Rua Direita,49 (primeiro edificio em concreto armado, 7 

andares- antiga Cin6tica,l909) 

o Bonde frigorifico no Matadouro (atual Cinemateca,l904) 

o Viaduto Cha(l908) - arco e inscric;:ao "Salve Afonso Penna" 

o Jardim da Luz(1908) 

o Bonde de carga(l909) 

o Bonde para operarios(1916) 

o Rua Sao Caetano s/d 

o Viaduto Boa Vista (em construc;:ao,com trilhos,1932) 

o Rua Sebastiao Pereira (operario cimentando passagem entre 

trilhos,l932) 

Outras fontes 

o Prac;:a da Republica - Otto R. Quaas 

o Prac;:a do Patriarca (quatro cantos) - T. Preising 

o Largo do Tesouro - G. Gaensly 

o Parque do Anhangabau (Bouvard) - T. Preising,l925 

o Martinelli em construc;:ao - T. Preising,1925 

o Vista Panoramica de SP (a partir da torre Sagrado Corac;:ao) 

Iconografia de Guilherme Gaensly 

o Av. sao Joao 

o Prac;:a da Republica 

o Escola Normal (jardim da infancia) 

o Rua Florencio de Abreu 

o Estac;:ao da Luz 

o Seminario Episcopal 

o Av. Tiradentes 

o Palacete Elias Chaves (Palacete Conselheiro Prado) 

o Chacara Dna. Veridiana 

o Avenida Paulista 

o Panorama de Sao Paulo (possivelmente tornado do alto do 

Mackenzie, em direc;:ao ao Centro) 
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sp, sinfonia ~ aria de alvenaria 

27. DEPOIMENTO:CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS (arqui.teto) 

49:46 # 50:33 Em questao de 30 anos, Sao Paulo se 

transformou noutra. E isso a gente pode unica e 

exclusivamente dizer que foi a custa do dinheiro do 
cafe, que saiu das fazendas, foi para Santos, foi 

negociado em Santos o cafe, e grande parte desse 

dinheiro vinha para ca. E nas entressafras, OS 

fazendeiros iam a Paris, viam o que era bom, o que era 
bonito, e traziam os modelos e traziam tudo que fosse 

novidade; enfim, a guerra de 14 encontrou Sao Paulo 
completamente transformada. Ai, na guerra de 14 houve 

uma paralisa<;:ao das obras e ai come<;:ou um 3° estagio 
da vida de Sao Paulo, a partir do Armisticio de 18 e 

isso ja e uma outra hist6ria. (47") 
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sp, sinfonia - danya de concret::o 

: DA-W~A de CONCRETO 

Esse periodo compreende o 

periodo industrial; de uma 

forma esquematica abrange 

de 1930 ate os anos 80. 

d.e Concr etc 

28. ICONOGRAFIA REFERENTE AO CONCRETO (TAMBEM ALVENARIA) 

Imagens tratam do inicio do processo de industrializa<;:ao, da 

economia entre as duas guerras e as revolu<;:oes de 24 e de 32 

o Igreja do Rosario(demolida em 1904) 

o Avenida Paulista(cerca de 1900/02) 

o Corso na Av. Paulista 

o Pacaembu - Otto R.Quaas 

o Rio Tiete - Otto R.Quaas 

o Pra.;:a da Se na decada de 30(rel6gio/estacionamento carros) 

o Pra.;:a Patriarca na decada de 20 

o Palacio do Governo 

o Palacete Martinico(1° predio de escrit6rios, cerca de 1910) 

o Viaduto do Cha e Rua Formosa 

o A cidade vista do Pque. D. Pedro II (cerca de 1950) 

o Trianon(vista do Beldevere, cerca de 1930/40) 

o Palacio Campos Elisios 

o Edificio Sampaio Moreira 

Clube(1924) 

o Mappin (1939) 

o Banespa(1947) 

o Rua Direita a noite(1920) 

entre Assembleia 
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sp, sinfonia ~ dan9a de concreto 

o sao Bento(a noite, decada de 30) 

o Anhangabau(fim de tarde, anos 50) 

o Sao Paulo a noite (pontos luminosos das janelinhas) 

29. DEPOIMENTO: NICOLAU SEVCENKO (historiador) 

(ainda nao gravado) Por que prosperou a industria na Pauliceia 

30. ICONOGRAFIA REVOLUCOES DE 24 E 32 

o Rebeldes no Parque D.Pedro (RevoluGao de 24 Externato 

Mattoso - paredes perfuradas e o impacto de obuses) 

o CrianGas do Batalhao de Voluntarios 

c Caciques indios, voluntarios da "Legiao Negra" 

o PGa.Patriarca(bandeirante em compensado,"Ouro e Vit6ria") 

o Desfile voluntarios do MMDC 

o Panico na PGa. Patriarca (multidao dispersa) 

o Autoridades na escadaria da Se 

o ConcentraGao de voluntaries na PGa.da Se 

31. EDIFICIOS - EXT/DIA 

o Sampaio Moreira 

o Martinelli 

o Esther (primeiro edificio moderno) 

o Campos Elisios 

o Mappin 

o Biblioteca Municipal 

o Saldanha Marinho 

o Secret.Turismo(Alvaro Botelho);ex-Banco Sao Paulo(int/ext) 

o Copan 

o Italia 

o Mirante do Vale 

o Barao de Iguape 

o Aeroporto de Congonhas 

o Parque do Ibirapuera 
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sp, sinfoni.a danya de concreto 

32. WARCHAVCHIC - EXT/DIA 

o Casa Modernista (Rua Santa Cruz) 

o Conjunto de casas da Rua Berta (ao lado Lasar Segall) 

o Rua Bahia 
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sp, sinfonia - fuga de ~dro 

CLAREAMENTO 

Vinheta: FUGA de VIDRO 

Compreende a contempora

neidade, discutindo a atu

alidade e o futuro. 

Musica: Fuga de Vidro 
Conversa 

c·LA<R E A.ME N 

33. IMAGENS AEREAs - ESPIGAO DA PAULISTA - EXT/DIA 

Ponto de vista a partir de quem esta no Ibirapue
ra: camera vai ganhando altura e passa a revelar 

o cenario que se apresenta par tras dos predios 

que compoem o maci90, - o outro lado do espigao, 
a vertente Tiete do mesmo - com o centro, as var

zeas do rio e a Serra da Cantareira. 

34. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO (arquiteto) 

1:26:57 # 1:27:46 A hist6ria de uma populaqao, de um 
povo, pode ser lida atraves dos seus monumentos, e, 
quando eu falo monumentos, nao sao s6 as catedrais e 
os palacios. Monumento pode ser a arquitetura que com 
o tempo adquiriu um grande significado, justamente, 
nao por ser excepcional, mas por ser caracteristico 
daquela populaqao, daquela cultura. Entao, e muito im
portante, que a cidade nao tenha a aparencia de que 
foi construida no ano passado. (#1:27:32#) Isso e um 
exagero, mas uma pessoa que est eve ai, disse que Sao 
Paulo nao parecia ter 400 anos, mas 40, porque ele nao 
via os documentos do seculo XIX e outros anterio
res. (49") 
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sp, sinfonia - fuga de vidro 

35. DEPOIMENTO: OLGARIA MATOS (fil6sofa) 

(ainda nao gravado) Equilibria entre passado e 
novas invencoes na caracterizacao da metr6pole 

36. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB'SABER (qe6qrafo) 

15:45 # 16:47- .. entao Sao Paulo tem uma hist6ria de 

estrutura9ao que e ao mesmo tempo estrutura9ao urbana, 
arquitet6nica e urbanistica e uma hist6ria de fun96es 

que chegam depois ao plano da industrializa9ao, que 
deram a cidade o mote b.:isico dela - "o maior centro 

industrial da America do Sul" la por volta dos 
meados do seculo XX. E hoje esta havendo 
desindustrializa9ao, a cidade desceu ha alguns 
decenios para as planicies, os rios foram 

retilinizados, as planicies foram contidas, um pouco 
alteadas por tamponamentos, mas nao o suficiente para 
que o extravasamento das .:iguas nao se fizesse durante 

as grandes chuvas do fim do ano, e de janeiro, de 
fevereiro e principios de mar9o. (1 '02") 

37. IMAGENS AEREAS - MARGINAIS - EXT/DIA 

o Imagens de arquivo das enchentes (sobretudo nao passionais) 

o Imagens paralelas e "rasantes" aos grandes congestionamentos 

no fim da tarde 

o Imagens que evidenciem a geografia do espaco a que se refere 
o depoente abaixo 

38. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (arquiteto) 

23:42 # 24:29 Numa cidade como Sao Paulo, que e uma 
cidade que perdeu a sua identidade geografica natural, 

marcante ate pelo tipo de topografia e de ocupa9ao 

intensiva que ela teve, se abre um repert6rio imenso 
de oportunidades para interven9ao no espa9o, criando 
uma nova geografia, que seria uma geografia 

construida, uma geografia projetada, em que a gente 
faria uma releitura do espa9o urbana, das vias e do 

sistema vi.:irio, das margens do rio, dos pontos 
proeminentes, embora ocultos pela densa capa 
construida de concreto, cimento, asfalto. (47") 
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sp 1 sinfonia - fuga de vidro 

39. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (arquiteta) 

54:25 # 54:50 A cidade de Sao Paulo, ela teve como 

prerrogativa biisica uma fixa9ao total num crescimento 

ilimitado: essa e uma caracteristica das metr6poles 
modernas, ne. 0 crescimento se torna hegem8nico, e ele 

que domina tudo, e meio avassalador. (25") 

40 . IMAGENS AEREAS a partir do CENTRO / BAIRROS - Ext/Dia 

A partir do centro, a densa ocupa~ao imobiliaria 
em dire~ao aos bairros. Conjuntos, casas, espa~os 

mais cheios que vazios 

41. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (arquiteta) 

53:08 # 53:43 Eu tenho dificuldade em aceitar que foi 

s6 a especula9ao que destruiu a cidade de Sao Paulo. 

Eu acho que a cidade, ela teve um ri tmo extremamente 
acelerado de crescimento, e uma cidade que na virada 
do seculo XIX para o seculo XX, ela teve o seu maior 
indice de crescimento, provavelmente ali foi o momenta 

crucial, e, depois, a sociedade e que foi se organi
zando para criar essa cidade com essas dimensOes e com 
esse, e com essas caracteristicas que n6s temos ai e 
que a gente acha que foi a especula9ao imobilia

ria. (35") 

42. DEPOIMENTO: JORGE WILHEIM (arquiteto) 

(ainda nao gravado) Rela~ao entre espa~o publico 
e privado 

43. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (arqui teta) 

53:43 # 54:22 Eu nao, eu acho que a especula9ao ela 

foi se aproveitando das situa96es criadas na cidade 
para ir montando a sua forma de operar em Sao Pau
lo(53:46). Masse n6s pegarmos Sao Paulo da decada de 

20, na decada de 20 a cidade estava se preparando para 
ser uma grande cidade. Em 20, a cidade de Sao Paulo 

ganhava a dimensao de metr6pole, praticamente ja agre
gava os primeiros municipios e na decada de 50 se con
figurou mesmo como uma metr6pole, ganhando o seu pri

meiro distrito industrial, ganhando uma propor9ao de 
grande cidade. (39") 
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sp, sinfonia - fuga de vidro 

44. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (arquiteto) 

25:24 # 26:24 0 que se presenciou foi uma ocupac;:ao 

intensa, quer dizer, e um tecido extremamente denso de 
uma costura, de um croch@ arquitet6nico, onde voce tem 
pontos muito dispares e diferentes; onde o Zoneamento 
e o Plano Diretor procurou de certa forma corrigir 

essa distorgdo, mas, na verdade, ela veio mais e 
solidificar essa tendencia (25:56). Hoje com a cidade 
com esse tamanho e ainda com o metro incipiente, o 

sistema pUblico de transportes mui to mal desenvol vi do 
para uma cidade que tem uma demanda dessa envergadura, 

tambem os espac;:os publicos sofrem com essa falta de 
planejamento: transporte publico, prac;:as, relac;:ao 

entre cheios e vazios, preservac;:ao da paisagem. (1') 

45. IMAGENS DA CIDADE - EXTIDIA 

Travellings pel a cidade: de 
grandes avenidas expressas ate o 

sua periferia, 
centro velho 

46. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (arquiteto) 

34:58 # 36:06 Eu acho que o centro da cidade, salvo 

engano meu, ele tem uma massa construida significante 
e uma infra-estrutura adequada, nao 8? 0 que aconteceu 
na cidade de Sao Paulo, e que OS grandes 
empreendedores, num certo momenta, pela imensa demanda 
e crescimento da cidade, chegaram num ponto critico de 
investimento no centro, porque os terrenos foram 
ficando progressivamente mais caros, escassos e 
dificuldades de acesso foram se definindo, 

principalmente para um certo nivel de acesso, que e o 

diretor, e 0 gerente, e 0 presidente de empresa, que 
pra chegar no centro comec;:ou a ter dificuldades(35:44) 
e essa densidade excessiva de construgOes levou entao 
o empresario da construgao a pensar em solugOes 
alternativas: foi quando a Paulista comec;:ou a ser 
ocupada intensamente, em seqUencia a Berrini e as 
Marginais. (1 '08") 

47. PAULISTA I FARIA LIMA I BERRINI - EXTIDIA 

Travellings pela grandes vias que passaram a 
representar a concentracao do grande capital. 
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48. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA DE TOLEDO (arquiteto) 

1:27:46 # 1:28:26 Mas, na area central, ha muitos 

edificios bem interessantes, e a melhor forma de se 
preservar um edificio que permita as gera98es futuras 

ter documentos vivos de como era a cidade, e encontrar 
uma utiliza9ao desses edificios. (40") 

49. IMAGENS DO CENTRO (revita1izado ou nao) - EXT/DIA 

Imagens de centros culturais, como o Banco do 
Brasil, Correios, Anhangabau, alem de areas sem 

interven~ao. Revitaliza9a0 e relativa. 

50. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (arquiteto) 

31:35 # 32:08 entao, em vez de pensar no centro 

como uma per;a hist6rica a ser recuperada e a ser 

requalificada, numa especie de saudosismo romantico, 
vamos transformar o centro novamente no que ele era, 
isso a meu ver, e absolutamente superado. Ele tem uma 
estrutura hist6rica interessante, cenogr.3.fica a ser 

preservada r mas ele tem uma func;:iio e uma hist6ria a 
ser escrita. (33") 

51. DEPOIMENTO: NELSON BRISSAC PEIXOTO 

(ainda nao 
sociedades 
cultura das 

gravado) A questao da velocidade nas 
informatizadas 0 imaginario e a 
metr6poles 

52. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (arquiteta) 

57:25 # 57:56 Hoje a cidade de Sao Paulo passa por 
uma mudan9a do seu perfil, ela perde a atividade 

industrial como atividade principal e ganha 
pesadamente a atividade de servir;os. Eu acho, que, a 
memoria, a preservar;ao da cidade, o embelezamento de 
determinadas areas, a reorganizar;ao da cidade, sao 
elementos fundamentals dessa nova etapa. (31 ") 

56:03 # 56:14 N6s vamos ter agora o problema 
justamente o contrario, o de uma cidade que comer;a a 
perder popula9ao, quer dizer, o municipio sede esta 

corp.er;ando a perder popular;ao, etc ... (11 ") 
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53. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (arqui. teto) 

28:20 # 29:22 E uma cidade que fascina, e uma cidade 

que estimula o pensamento, do desenho, o desenho 
urbana, da ocupagao, e ela esta ai para essa 

experimenta<;:ao ... (28:35). Nesse tipo de pensamento, ou 
especulagao, ou reflexao, eu tive oportunidade de 
fazer algumas propostas para a cidade (28:48). Uma 

delas e a criac;ao do metro aereo que e uma proposta 

bastante radical onde o transporte aereo entre grandes 
bairros se faria atraves de uma linha elevada. Aerea 

no sentido de que e uma linha muito mais elevada do 
que uma linha a superficie, criando entao um elo de 

ligac;ao entre pontos da cidade e monumentos de 
referencia na paisagem que seriam as grandes 
estac;oes. (58") 

Grava9ao das artes desse projeto e trabalho em 
Computa9ao Grafi.ca 

29:36 # 30:00 Elas teriam a func;ao de criar na 

paisa gem, referencias arquitet6nicas, tor res 
tematicas, de sentido geognifico, pontuando entao a 
malha urbana com acontecimentos topograficos 
(29:56)dessa topografia, ne?. (24") 

30:00 # 30:39 Do ponto de vista, vamos dizer, 
empresarial, essas torres teriam a condic;ao de agregar 
valor, porque uma poderia ser um sistema de saUde, 

outra uma universidade, elas poderiam ser torres 
pluricul turais, de diversos usos (30: 22). En tao est a 
era uma das propostas que eu acabei ilustrando em 

desenhos curiosos mais para agregar nesta cidade, que 
e uma especie de absurdo, mais urn absurdo 
interessante ... , (30:33) na medida em que a gente 
poderia trafegar grandes disUincias vendo a cidade do 
alto. (39") 

54. DEPOIMENTO: DECIO PIGNATARI {semi.6logo) 

(ainda nao gravado) 0 concretismo em Sao Paulo: 
uma intercomunica~ao com a cidade 

55. DEPOIMENTO: NESTOR GOULART dos REIS (arqui. teto) 

(ainda nao gravado) Integra~ao entre rios, areas 
industriais e malha ferroviaria 
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56. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (arquiteta) 

56:57 # 57:19 Uma cidade que foi industrial, 

majori tariamente industrial e pass a a ser uma cidade 

prestadora de sevigos, a memoria nao perde nada com 
isso, quer dizer, e uma mudanga de atividade, que ela 

vai ter que agregar a memoria industrial na memoria 
nova, porque a memOria ela e um processo hoje, ela nao 
e um processo ontem(57:19) ne?, entao hoje a memoria 

esta se construindo ... (22") 

57. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB'SABER (qe6qrafo) 

21:26#22:05 -A cidade teve esse destino, nasceu entre 
dais rios e hoje continua, entre dais riozinhos, e 

hoje esta entre dais grandes rios e ja extravasou para 
alem, ate chegar na base da Serra da Cantareira, na 
base do Jaragua, na regiao de Cotia, na regiao do ABCD 
e, por isso mesmo, e um monstruoso aparato urbano em 
forma tentacular, complexa, que precisa ser estudada 
permanentemente e de tempos em tempos ser revisto em 
relagao aos problemas da discordancia entre o sitio, a 

drenagem e a estrutura e composigao urbana regional. 
(39") 

58 . CLIP: IMAGENS da TRAJETORIA ARQUITETONICA da CIDADE 

Encerramento usando as imagens rna is 
significativas do documentario 

FIM 

E,S C U RE 
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PROPOSTA PARA AS Vl:NHETAS 

Corn a inten<;:ao de que elas pontuem a apresentac;:ao de cada urn 

dos quatro tempos propostos no documentario, a saber: 

1o Preludio de Barro 

2o Aria de Alvenaria 

30 Dan<;:a de Concreto 

4o Fuga de Vidro 

Fusoes sao feitas a partir das quatro irnagens abaixo, segundo a 

epoca abordadao No caso, e possivel haver sobreposic;:ao de urn 

elernento cornurn: o bico formado pelas ruas Jose Bonifacio corn a 

Ladeira de Sao Francisco (pode coincidir nas epocas 2, 3 e 4) 

IMAGENS 

10 Cidade de Sao Paulo - Charles Landseer (desenho sobre papel 

a partir do processo da camara clara),l826 

2 0 Largo do Piques I Ladeira da Memoria - Militao Augusto de 

Azevedo (aparece a confluencia da rua Jose Bonifacio I Ladeira 

de sao Francisco- predio de bico),1862 

3o Largo do Piques (aparece a confluencia da rua Jose Bonifacio 

I Ladeira de Sao Francisco- predio de bico),por volta de 1900 

4 0 Ladeira da Memoria (segundo o rnesrno enquadrarnento ern que 

hoje aparece urn outro predio, no rnesrno bico de esquina),2002 

70 



ANEXO ll: ROTEIRO EDIT ADO 

71 



sp, si.nfonia - apresentac;Ao 

C LA REAM EN. 0 

VJ:NHETA: Sl:NFON:tA EM QUATRO TEMPOS 

(quatro diferentes imagens de Sao Paulo) 

1. APRESENTA~ 

Bloco de imagens na Serra do Mar: 

• Pedras, limbo, folhas 

• Imagens de diferentes especlmen de vegetais da Mata 

Atlantica; em alguns nota-se agua corrente ao fundo 

• Agua correndo entre pedras 

• PG em plongee deixa entrever Cubatao 

• Pan - de vegetac;:ao revelando uma subida em ziguezague da 
Calc;:ada do Lorena 

• VINHETA: PRELUoiO de Barro 

Pan • revela grosso muro de taipa; quando a imagem e congelada, 
entra a assinatura Preludio de Barro 
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2 . SERBA DO MAR / PRA«;A DO PATRIARCA 

• Pan l mostra mais urn aspecto da Cal9ada do Lorena, sobreposta 
ao brasao do Imperio Portugues, que por sua vez se funde aos 

azulejos retratando tropeiros (Padrao do Lorena: Victor 

Dubugras, azulejos de J. Wasth Rodrigues); nova fusao para a 
efigie de Bernardo Lorena 

• Curto zoom-out do telhado do Rancho da Maioridade em meio a 
mata atlantica; PG revela o Rancho como urn diminuto ponto no 

meio da serra 

• Pan - revela terra90 circular com colunas d6ricas, corrigindo 
para banco de pedra, cujo encosto e urn painel de azulejos 

• Pan ~ painel revela aspectos de vilarejo colonial (Itanhaem) 

• Monumento do Pico 

• PG Cruzeiro Quinhentista, em Cubatao, 

em primeiro plano e em segundo plano, 

recorte de industria petroquimica, 

degrada9ao atmosferica 

• Pan - de aspecto da Serra do Mar, 

Padrao do Lorena 

onde sobressai cruzeiro 

torres de alta tensao e 

em meio a nevoa da 

corrigindo para PG do 

• Interior 

corrige 
pichada 

de 

do 

aposento deteriorado 

teto faltando peda9o 

no Rancho da 

de madeira 
Maioridade: 

para parede 

• Picha9ao na base da marquise recem-construida (Paulo Mendes 
da Rocha), na Pra9a do Patriarca, e enquadrada com grande

angular, corrigindo em pan t para Edificio Barao de Iguape e 

urn peda9o do Hotel Othon, alem da referida marquise 

3 . TABLE-TOP 

• Urn Paulista e urn Mendicante Brasileiro, 1821 (James 

Henderson) Pan - do "mendicante" para o cavaleiro e fusao 
para o PG da gravura 

• Vista da Cidade de Sao Paulo, 1857 (D.P. Kidder e J.C. 

Fletcher) 

• Maquete da vila de Sao Paulo (Museu Anchieta), na qual se 

evidencia o carater de acr6pole, serpenteada pelos rios 

Anhangabau e Tamanduatei 
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ENTRA GC 

Sao Paulo, situada num agradavel planalto, com cerca 
de duas milhas de extensao, e banhada, na base, por 
dois riachos (Anhangabau e Tamanduatei), que, na 
esta9f!io das chuvas, quase a transformam em ilha, 
ligando-se ao planalto por um caminho estreito. 

John Mawe, em Viagens ao Interior do Brasil (1807/11) 

4. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB' SABER (GEOGRAFO) 

Depoente sai em Pip (picture in picture) 

• Ao fundo tres diferentes aspectos da planta da Cidade de Sao 

Paulo (1810) 

Esta colina central era ideal do ponto de vista da 
localiza9ao estrategica da cidade de Sao Paulo. Em 
primeiro lugar, porque ela tinha uma certa 
centralidade em rela9ao ao conjunto das colinas 
paulistanas. Em segundo lugar, porque tornava-se 
relativamente facil defender-se de qualquer borda de 
gente da propria terra, que pudesse fazer uma resposta 
a ocupa9ao portuguesa no planalto paulistano 

• Edmund Pink (Panorama de Sao Paulo, 1823) 

• J. B. Debret (Convento das Carmelitas, 1827) 

• Thomas Ender (Chapeus de Paulistas, 1817) 

• Charles Landseer (Gente de Sao Paulo, 1827) 2 trajes de 

tropeiro 

• J. B. Debret (Negociantes Pau1istas de cavalos - arreio de 

animais, 1834) 

• Charles Landseer (Mulas e Tropeiro de SP, 1827) 

• Charles Landseer (Mercadores de SP e Minas descansando em urn 

rancho, 1827) 

• Charles Landseer (Paulista atravessando urn rio, 1827) 

• Debret (Pobres Tropeiros de SP, 1823) 

• Eduard Hildebrandt (Tamanduatei, 1844) 

• Thomas Ender (Uma sala de estar em SP, 1817) 

• Charles Landseer (Senhora de SP, 1827) 

• Charles Landseer (Mulher de SP, 1827) 

• Debret (Ponte de Santa Ifigenia, 1827) 

• Angelo Agostini (s/ titulo, 1867) (enchente) 
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5. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB' SABER 

Depoente sai em Pip 

• Mapa da Capital 

julho de 1877) 

• Avenida Paulista 
1891) 

e entram ao fundo diferentes imagens: 

(Francisco de Albuquerque e Jules Martin, 

no dia de sua inaugurac;:ao (Jules Martin, 

• Planta Geral da Cidade (Eng. Joao Pedro Cardoso, 1914) 

• Mapa das estradas de rodagem do Municipio (Prefeitura Pires 
do Rio, 1927) 

• Planta da Cidade de Sao Paulo (Comissao Geografica e 
Geologica, 1922) 

• Panoramica de cima de predio: aspecto do planalto 

A cidade nasceu e cresceu em colinas e saltou de 
colinas em colinas, com rampas ou sem rampas, suaves e 
depois subiu pelas encostas da avenida Paulista na 
vertente Tiete, e depois ganhou o espigao, depois do 
espigao ganhou a zona que hoje e a dos Jardins, do 
Ibirapuera, do Brooklin, de Moema, etc ... e no fim se 
constituiu numa metr6pole agigantada, que absorveu 
todo sistema de colinas sedimentares, do compartimento 
de planalto ao qual Fernando Flavia Marques de Almeida 
chamou de Planalto Paulistano 
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6. VINHETA: ARIA DE ALVENARIA 

7. FOTOS 

• Marc Ferrez {Secagem de cafe, 1885); 

• Marc Ferrez {Sao Paulo Railway, viaduto Grota Funda, 1895) 

• Carlos Hoenen {Viaduto Grota Funda, 1890) 

• Charles Landseer {Cidade de SP, 1827) 

• Militao Augusto de Azevedo {representando o triangulo 
hist6rico: S. Francisco, Carmo e S. Bento) e Panorama do 
Piques, ao lado do obelisco de Daniel Pedro Muller {ponto de 
vista semelhante ao de Landseer) 

8. DEPOIMENTO: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS (ARQUITETO) 

Com a chegada do cafe, a gente pode dizer, em Sao 
Paulo, em volta da cidade de Sao Paulo, isso ocorreu 
por volta de 1850; ate essa data Sao Paulo ainda tinha 
um aspecto verdadeiramente colonial, porque tinha, 
ainda guardava nas suas ruas, casas do tempo de 
colonia, todas elas de taipa de pilao, todas elas 
cobertas de telha canal, todas realmente construidas 
com os mesmos materiais que eram pr6prias daquela 
cultura material daquele tempo. Tanto o rico como o 
pobre moravam em casas organizadas e feitas com os 
mesmos criterios, as mesmas tecnicas construtivas. 
Portanto, as diferen9as eram quantitativas. 0 rico 
morava numa casa maior, grande, muitos comodos, 
sobrado, e o pobre morava numa cas a men or, mas ambos 
habitavam a mesma taipa. 

• Fotos de Militao cobrem parte em off e sobe som com outras 
fotos do mesmo autor 

9. DEPOIMENTO: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS 

Inicialmente foram as pr6prias casas de taipa de pilao 
que receberam novas guarnecimentos, novo equipamento, 
novas mobilias. Come9aram a chegar, por exemplo, os 
m6veis austriacos, que antes nao existiam, a porcelana 
inglesa e a lou9a inglesa, avassaladoramente passou 
por cima de tudo que se usava antes, novas tapetes, 
novas tipos de cortinas, cortinados, enfim, essa casa 
toda ficou muito bem guarnecida, embora, 
aparentemente, do lado de fora, ninguem conseguisse, 
as vezes, ver ate a riqueza que estava guardada la 
dentro. Mas, logo, logo depois, ja a partir, 
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vamos dizer assim, do 3° quartel, no comec;o do 3°, 
nao, nao, no comec;o do ultimo quartel do seculo, 0 

tijolo imperou. Ai entao, as casas tambem deixaram de 
ter aquela fisionomia antiga e passaram a expressar o 
ecletismo. (1 '16") 

• Sobe som: fotos do ecletismo 

10. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA DE TOLEDO (ARQUITETO) 

Os fazendeiros de cafe se tornaram muito mais 
exigentes e as casas que n6s vemos em bairros como os 
(entram em off imagens de corti9o nos Campos Elisios) 
Campos Elisios, Higien6polis, ha um grande requinte de 
construc;ao, coroamentos de casa em forma de bulbo por 
exemplo, algumas dessas marquises envidrac;adas, muito 
bonitas, e, para a execuc;ao desse material era 
necessaria uma mtio-de-obra qualificada para tanto e, 
com o advento entao dessa movimentac;ao maior, tornou
se necessaria a convocac;ao de operarios qualificados 
de diversas origens. E e ai que surge a figura dos 
capomastri - aquelas pessoas que sabiam fazer a planta 
da casa riscando com ponta de guarda-chuva diretamente 
no chao. Isto e, mas, isso tambem nao tinha grande 
c~encia porque as plantas eram muito semelhantes. 
Geralmente, tinha o quarto a frente, tal, a sala a 
frente, perdao, depois os quartos e a cozinha. 

• Exemplos de casas na Rua Gandavo e Rua Major Maragliano 

11. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA DE TOLEDO 

Mas era fundamental que ela tivesse uma certa 
representatividade na fachada, e isso, eles revelaram
se muito bons nessa arte de modelar a massa e ate 
surpreendentemente, com uma certa originalidade 
formal, e, as vezes, voce ve aquelas compoteiras em 
cima, aquelas pequenas piramides, alguns floreoes, e 
is so feito quase que diretamente na obra, sem 
praticamente haver projeto. 

• Exemplos de modinatura na Alameda Glete 

• Liceu Cora9ao de Jesus e predio em frente 

• Escola de Comercio Alvares Penteado 

• Vila Penteado (Rua Maranhao I Fau-Usp) 
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12 . DEPOIMEN'l'O: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA LEMOS 

Em questao de 30 anos, Sao Paulo se transformou 
noutra. E is so a gente pode unica e exclusi vamente 
dizer que foi a custa do dinheiro do cafe, que saiu 
das fazendas, foi para Santos, foi negociado em Santos 
o cafe, e grande parte desse dinheiro vinha para ca. 
E, nas entressafras, OS fazendeiros iam a Paris, viam 
o que era bom, o que era bonito, e traziam os modelos 
e traziam tudo que fosse novidade, enfim, a guerra de 
14 encontrou Sao Paulo completamente transformada. Ai, 
na guerra de 14 houve uma paralisa9ao das obras e ai 
come9ou um 3° estagio da vida de Sao Paulo, a partir 
do Armisticio de 18 e isso ja e uma outra hist6ria 

Fotos: 

• Carlos Hoenen: Vista de SP, 1890 

• Guilherme Gaensly: Rua Joao Alfredo, 1895 

• Marc Ferrez: Rua XV de Novembro e Palacio do Governo, 1892 

• Imagens do portico da antiga Cadeia na Avenida Tiradentes 

• Imagens da Vila Ingles a 

• Imagens da Vila Economizadora 

• Imagens da Vila Maria Zelia 
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13. VINHETA: DAN<;:A DE CONCRETO 

• Edificio Copan 

• Edificio Triangulo 

• Antigo predio da Cin6tica (Rua Direita, 49) 

• Secretaria da Juventude (antigo Banco Sao Paulo) 

14 . DEPOIMENTO: NICOLAU SEVCENKO (HISTORIADOR) 

Ate o final do seculo XIX, come9o do seculo XX, havia 
ainda uma situa9ao de concorrencia entre Sao Paulo e 
Rio de Janeiro, OS dais eram potencialmente nucleos de 
forma9ao de uma primeira base industrial do pais e 
concorriam praticamente em bases iguais, a mesma 
intensidade de crescimento nas duas areas. Foi 
sobretudo a partir da deflagra9ao da 1•. Guerra 
Mundial que a situa9ao vai mudar muito em favor de Sao 
Paulo, porque ha um enorme crescimento da demanda 
local em fun9ao da escassez provocada pela situa9ao de 
guerra, e isso vai favorecer enormemente o polo 
paulista, na medida em que havia em Sao Paulo, por 
conta da cafeicultura e da distribui9ao de uma grande 
mas sa salarial, uma demanda local consolidada, muito 
mais ampla, muito maior, muito mais diversificada e 
qualificada do que aquela alcan9avel atraves do Rio de 
Janeiro. De tal maneira que esse elemento sobretudo 
que vai dar o impulso basico para o desenvolvimento da 
industria centrado em Sao Paulo. Acrescia tambem uma 
concentra9ao de um empresariado estrangeiro, sobretudo 
na escala de pequeno e media investimento, vai se 
tornar a base do crescimento industrial paulista, e a 
partir dai entao, o que temos e a Sao Paulo do 
crescimento vertical, a Sao Paulo dos arranha-ceus, a 
Sao Paulo do concreto. 

• Casa da Rua Itapolis 

• Edificio Esther 

• Rua Berta 

• Edificio Lausanne 

• Edificio Prudencia 

• Edificio Louveira 
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15. VINHETA: FUGA DE VIDRO 

16. IMAGENS DA PAULISTA, BERRINI E MARGINAL 

• Travelling em contra-plongee de predios e fachadas de vidro 

na Av. Paulista e Av. Luis Carlos Berrini 

• Travelling na marginal Pinheiros-Santo Amaro: predios da 

Berrini do outro lado do rio 

17. DEPOIMENTO: BENEDITO LIMA de TOLEDO 

A hist6ria de uma popula9ao, de um povo, pode ser lida 
atraves dos seus monumentos, e, quando eu falo 
monumentos, nao sao s6 as catedrais e os palacios. 
Monumento pode ser a arquitetura que com o tempo 
adquiriu um grande significado, justamente, nao por 
ser excepcional, mas por ser caracteristico daquela 
popula9ao, daquela cultura. Entao, e muito importante, 
que a cidade nao tenha a aparencia de que foi 
construida no ano passado. 

• Imagens da Av. Paulista (Edificio Pauliceia) e Berrini 

18. DEPOIMENTO: AZIZ NACIB AB' SABER 

.. entao Sao Paulo tem uma hist6ria de estrutura9ao que 
e ao mesmo tempo estrutura9ao urbana, arquitetonica e 
urbanistica e uma hist6ria de fun9oes que chegam 
depois ao plano da industrializa9a0, que deram a 
cidade o mote basico dela - "o maior centro industrial 
da America do Sul" - la por volta dos meados do seculo 
XX. E hoje esta havendo desindustrializa9ao, a cidade 
desceu ha alguns decenios para as planicies, os rios 
for am retilinizados, as planicies foram contidas, um 
pouco alteadas por tamponamentos, mas nao o suficiente 
para que 0 extravasamento das aquas nao se fizesse 
durante as grandes chuvas do fim do ano, e de janeiro 
e de fevereiro e principios de mar9o 

• PG do Pico do Jaragua e Marginal Tiete (complexo Anhembi) 
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19. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB (ARQUITETO) 

Numa cidade como Sao Paulo, que e uma cidade que 
perdeu a sua identidade geografica natural, marcante 
ate pelo tipo de topografia e de ocupar;:ao intensiva 
que ela teve, se abre um repert6rio imenso de 
oportunidades para intervenr;:ao no espar;:o, criando uma 
nova geografia, que seria uma geografia construida, 
uma geografia projetada, em que a gente faria uma 
releitura do espar;:o urbana, das vias e do sistema 
viario, das margens do rio, dos pontos proeminentes, 
embora ocultos pela densa capa construida de concreto, 
cimento, asfalto. 

• Travelling Av. 23 de Maio (CCSP), em frente a escultura 

(Tomie Otake) 

20. DEPOIMENTO: REGINA MEYER (ARQUITETA) 

Eu tenho dificuldade em aceitar que foi s6 a 
especular;:ao que destruiu a cidade de Sao Paulo. Eu 
acho que a cidade, ela teve um ri tmo extremamente 
acelerado de crescimento, e uma cidade que na virada 
do seculo XIX para o seculo XX, ela teve o seu maior 
indice de crescimento, provavelmente ali foi o momenta 
crucial, mas se nos pegarmos Sao Paulo da decada de 
20, na decada de 20 a cidade estava se preparando para 
ser uma grande cidade. Em 20, a cidade de Sao Paulo 
ganhava a dimensao de metr6pole, praticamente ja 
agregava os primeiros municipios e na decada de 50 se 
configurou mesmo como uma metr6pole, ganhando o seu 
primeiro distrito industrial, ganhando uma proporr;ao 
de grande cidade. 

• Travelling tunel Airton Senna 

21. DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB 

0 que se presenciou foi uma ocupar;:ao intensa, quer 
dizer, e um tecido extremamente denso de uma costura, 
de um croche arquitetonico, onde voce tem pontos muito 
dispares e diferentes; onde o Zoneamento e o Plano 
Diretor da cidade procurou de certa forma corrigir 
essa distorr;:ao, mas, na verdade, ela veio mais e 
solidificar essa tendencia. Hoje com a cidade com esse 
tamanho e ainda com o metro incipiente, o sistema 
PURlico de transportes muito mal desenvolvido para uma 
cidade que tem uma demanda dessa envergadura, tambem 
os espar;:os publicos sofrem com essa fal ta de 
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planejamento: transporte publico, pra<;as, rela<;ao 
entre cheios e vazios, preserva<;ao da paisagem. 

• Travelling Av. M'Boi Mirirn e rua interna no Jardirn Sao Luis 

• Irnagens da represa Guarapiranga corn 

invadida; pequeno trecho de agua 

predios ern segundo plano. 

grande area de rnanancial 

da represa e rnaci90 de 

22 . DEPOIMENTO: ROBERTO LOEB 

0 que aconteceu na cidade de Sao Paulo, e que OS 

grandes empreendedores, num certo momenta, pela imensa 
demanda e crescimento da cidade, chegaram num ponto 
critico de investimento no centro, porque os terrenos 
foram ficando progressivamente mais caros, escassos e 

dificuldades de acesso foram se definindo, 
principalmente para um certo nivel de acesso, que e o 
diretor, e 0 gerente, e 0 presidente de empresa, que 
pra chegar no centro come<;ou a ter dificuldades, e 
essa densidade excessiva de constru<;oes levou entao o 
empresario da constru<;ao a pensar em solu<;oes 
al ternativas: foi quando a Paulista come<;ou a ser 
ocupada intensamente, em seqtiencia a Berrini e as 
Marginais. 

• Irnagens 

parede; 

de escadaria na Esta9ao 

rnovirnenta9ao na Marginal 

23. DEPOIMENTO: REGINA MEYER 

Santo Amaro; picha9ao 

Hoje a cidade de Sao Paulo passa por uma mudan<;a do 
seu perfil, ela perde a atividade industrial como 
atividade principal e ganha pesadamente a atividade de 
servi<;os. Eu acho, que, a memoria, a preserva<;ao da 
cidade, o embelezamento de determinadas areas, a 
reorganiza<;ao da cidade, sao elementos fundamentais 
dessa nova etapa. 

ern 

• Irnagens noturnas na Avenida Paulista: ern frente ao Edificio 

Na96es Unidas e ao Masp 
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sp, sinfonia - fuga de vidro 

24. DEPOIMENTO: REGINA MEYER 

Uma cidade que foi industrial, majoritariamente 
industrial e passa a ser uma cidade prestadora de 
sevir;os, a memoria nao perde nada com isso, quer 
dizer, e uma mudanga de atividade, que ela vai ter que 
agregar a memoria industrial na memoria nova, porque a 
memoria ela e um processo hoje, ela nao e um processo 
ontem ne?, entao hoje a memoria esta se construindo ... 

Imagens refletidas em vidros espelhados, com uma ligeira 
distor9ao causada pela superficie de reflexao: 

• Colunas d6ricas do Edificio Caetano de Campos 

• Edificio Italia 

25. CREDITOS FINAIS 

• Lettering dos creditos sobe em fachada de vidro 
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FICHA TECNICA 

SINFONIA em QUATRO TEMPOS (DVD, 26 minutos) 

ROTEIRO e DIRECAO 
Carlos Eduardo Paranhos Ferreira 

FOTOGRAFIA e CAMERA 
Claudio Porto 

Felipe Arroyo 

Francisco Magaldi 

Jose Agilson de Jesus 

Rubens Toledo 

MUSICA 
Jose Henrique Penna 

EDICAO 
Fabio Almeida 

Pedro Lamana 

AUDIO 
Francisco Magaldi 

Gabriela Cunha 

ARTE-DVD 
AnaBrum 
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