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RESUMO: 

 
A cidade do Crato, localizado no Sul do Cear‡, foi escolhida por estar sofrendo diversas 

transforma•›es nos espa•os onde se promovem encontros culturais. Considerando que as Pol’ticas 
Pœblicas s‹o respons‡veis pelo desenvolvimento urbano da cidade, assim como por dirigir e organizar 
meios que proporcionem uma boa qualidade de vida para a popula•‹o, a presente pesquisa tem como 
objetivos analisar essas mudan•as provocadas na paisagem arquitet™nica e de que forma elas s‹o 
respons‡veis pela constitui•‹o de novas identidades culturais. Para tanto, foi escolhida a pesquisa do 
tipo qualitativa, utilizando an‡lise de fotografias e mapas como instrumento de coleta de dados. ƒ 
importante que estudos como esse sejam aprofundados, no sentido de provocar reflex‹o que considere 
a evolu•‹o urbana e arquitet™nica das cidades, resguardando, suas mem—rias e as tradi•›es culturais 
que caracterizam um povo. 

 
Palavras-chaves: Pol’ticas Pœblicas, Identidade, Cultura 
 
Introdu•‹o  

 
O sŽculo XX testemunhou transforma•›es em diversas dimens›es da exist•ncia humana. O 

desenvolvimento tecnol—gico, promovendo um aumento da expectativa de vida e ao mesmo tempo sua 
capacidade de autodestrui•‹o, estimulou um cont’nuo crescimento da utiliza•‹o de matŽria e energia de 
forma que atendesse as necessidades da sociedade. PorŽm, essa demanda por bens e servi•os n‹o Ž 
uniforme uma vez que Ž observada a grande disparidade dos padr›es de vida e de consumo das 
popula•›es, assim como os crescentes ’ndices de desigualdades sociais. 

A sociedade moderna, baseada nas idŽias do Iluminismo e do liberalismo econ™mico, promove 
o capitalismo como o principal modo de produ•‹o da sociedade ocidental, provocando conseqŸ•ncias 
como a urbaniza•‹o e o avan•o tecnol—gico que modificam as formas de rela•›es entre o ser humano. 
A modernidade se reproduz ao longo de um processo que se renova, de acordo com o momento 
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hist—rico e as for•as no poder que idealizam ou n‹o essas mudan•as. Ela Ž ent‹o estabelecida quando 
os valores e a organiza•‹o s—cio-cultural s‹o questionados e novos valores s‹o institu’dos.  

Por outro lado, alguns problemas como o aumento da exclus‹o social, da misŽria, da fome e da 
viol•ncia t•m sido acentuados pela moderniza•‹o da sociedade como resultado da intensa urbaniza•‹o. 
A falta de planejamento dessas mudan•as tem processado o desaparecimento gradual do cuidado pelo 
outro, sendo substitu’do pelo individualismo e pela competi•‹o.    

Nesse contexto vale salientar que uma das metas mais complexas a serem perseguidas pelas 
cidades de mŽdio porte, na atualidade, tem sido o desenvolvimento econ™mico. Dentro dessa 
classifica•‹o encontra-se a cidade do Crato, localizado no Sul do Cear‡, na denominada regi‹o do 
Cariri, que tem sido considerada historicamente como importante centro de produ•‹o e consumo. Suas 
atividades econ™micas, sociais e culturais t•m sido fator de influencia no Cariri. 

O cantor e compositor nordestino, Luiz Gonzaga, ao se referir ao Crato carinhosamente, a 
chamava de ÒPrincesinha do CaririÓ. Buscava assim, dar •nfase a produ•‹o cultural e art’stica da 
cidade. Durante muito tempo o Crato buscou preservar entre o povo a consci•ncia de suas ra’zes 
hist—ricas, valorizando seus artistas locais, cunhando seu patrim™nio sob os intelectuais e fam’lias 
influentes. Desta forma, foi considerada, por longo tempo, como centro cultural do Cariri, pela 
manuten•‹o de suas tradi•›es, que s‹o fortes instrumentos para revigorar e fortalecer o di‡logo cultural. 

No entanto, essa realidade tem sido modificada devido a fortes influencias da Òcultura da 
modernidadeÓ. A vida social tem sido mediada pelo mercado global, onde novos estilos s‹o ditados e a 
identidade cultural Ž esquecida. Os lugares s‹o transformados, juntamente com a popula•‹o que os 
freqŸenta, e sem perceberem s‹o levados pela onda do consumismo e formalismo social que outrora 
n‹o lhes era peculiar. A m’dia parece reger os novos cen‡rios a serem tra•ados, ordenando o que se 
deve comer, vestir, falar, usar e atŽ mesmo pensar. Observa-se ent‹o a perda de sentido de si, ou seja, o 
deslocamento ou descentramento do sujeito em conseqŸ•ncia dessas mudan•as. 

A modernidade se reproduz ao longo de um processo que se renova, de acordo com o momento 
hist—rico e as for•as no poder que idealizam ou n‹o essas mudan•as. Ela Ž ent‹o estabelecida quando os 
valores e a organiza•‹o sociocultural s‹o questionados e novos valores s‹o institu’dos. (Hall, 2001) 

ƒ nesse sentido que o Estado intervŽm como ator nas rela•›es sociais e pol’ticas, na 
participa•‹o conjunta dos cidad‹os, na constru•‹o coletiva de decis›es que (re)organizam  sociedades 
em que est‹o inseridas e ao faz•-lo imp›em transforma•›es ao meio natural. O Estado possuiu diversos 
papeis no estabelecimento de padr›es que caracterizam essas sociedades de acordo com as evolu•›es 
do ser humano, enquanto ser individual e coletivo, e com as modifica•›es nos sistemas de produ•‹o 
(SECCHI, 2010). 

ƒ nesse cen‡rio que propomos alguns questionamentos relacionados a essa tem‡tica: Em que 
medida as politicas pœblicas de urbaniza•‹o t•m afetado ou deslocado as caracter’sticas culturais e 
tradicionais do munic’pio?  Ou mais especificamente: As modifica•›es na paisagem cultural 
arquitet™nica da cidade est‹o operando mudan•as nas formas de exercer a cidadania e transformando as 
identidades espaciais? Os patrim™nios hist—ricos, a revitaliza•‹o das pra•as e as novas constru•›es e 
transforma•›es dos edif’cios, como reflexo de decis›es pol’ticas, t•m impactado o cotidiano do cidad‹o 
Cratense?  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o impacto das Pol’ticas Pœblicas municipais nas 
transforma•›es da paisagem arquitet™nica da cidade do Crato e de que forma tem interferido na 
constitui•‹o da identidade cultural da popula•‹o. Considerando que o processo de revitaliza•‹o da 
paisagem arquitet™nica de uma cidade ou um munic’pio se faz a partir de pol’ticas pœblicas, percebe-se 
portanto um jogo de poder entre os —rg‹o pœblicos e a sociedade no que concerne ˆs condi•›es 
socioecon™micas, culturais e ambientais, no contexto sociopol’tico.  

Nesse caso, a pesquisa faz refer•ncia ˆs Pol’ticas Publicas que por sua vez Ž respons‡vel por 
dirigir e organizar meios que proporcionem uma boa qualidade de vida ˆ popula•‹o, tendo em vista, 
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retornar para a popula•‹o suas contribui•›es como o pagamento de impostos, al’quotas, taxas e tarifas. 
Esse investimento tem como des’gnio dar condi•›es aos —rg‹os pœblicos de exercer atividades que 
visem atender ˆs necessidades dessa popula•‹o (Silva & Sousa-Lima, 2010). 

 Percebe-se ent‹o que as Pol’ticas Pœblicas influenciam o processo de desenvolvimento urbano 
uma vez que as fun•›es e responsabilidades dos —rg‹os pœblicos est‹o relacionadas com a garantia do 
equil’brio das necessidades humanas b‡sicas, promovendo assim adequadas condi•›es 
socioecon™micas, culturais e ambientais. 

Tendo em vista que as Pol’ticas Pœblicas s‹o respons‡veis pelo desenvolvimento urbano da cidade 
assim como por dirigir e organizar meios que proporcionem uma boa qualidade de vida para a 
popula•‹o, sup›e-se que as mudan•as provocadas na paisagem arquitet™nica a partir de tais pol’ticas, 
tem sido respons‡veis pela constitui•‹o de novas identidades culturais e espaciais, considerando que os 
espa•os onde se promovem encontros culturais na cidade do Crato, t•m sofrido ao longo dos anos 
diversas transforma•›es. 

Nesse sentido, percebe-se que a modernidade imp™s o progresso em detrimento de pr‡ticas de 
vivencia sustent‡vel. Isso gerou mudan•as nas cidades de mŽdio porte, a exemplo do Crato. Essas 
mudan•as na cena urbana da cidade, por sua vez, transformaram tambŽm o modo da sociedade se 
portar diante de suas tradi•›es e de seu cotidiano.  Tal fato provocou uma dilui•‹o da identidade 
cultural que caracterizava o cidad‹o cratense. Na perda das tradi•›es, algumas identidades foram 
descentradas, transformando-se em novas identidades geradas no cen‡rio da p—s-modernidade. 

No desenvolver das cidades o jogo de poder entre os —rg‹os pœblicos e sociedade sempre esteve 
governando essas transforma•›es. ƒ nesse sentido que o Crato foi escolhido como objeto de estudo, 
uma cidade que ao longo de seu processo hist—rico teve a participa•‹o das pol’ticas pœblicas no 
crescimento urbano da cidade. Esse jogo de poder tem contribu’do para a desvaloriza•‹o de seu 
patrim™nio hist—rico, de suas tradi•›es e de sua identidade cultural peculiar. 

Percebendo que esse mesmo crescimento urbano sem planejamento tem aumentado os 
problemas que comprometem a qualidade de vida da popula•‹o, observa-se que essas quest›es 
inserem-se na problem‡tica do Desenvolvimento Sustent‡vel. A partir dessa contextualiza•‹o Ž 
necess‡rio tambŽm fundamentar esse estudo de acordo com a sustentabilidade e suas dimens›es: social, 
ambiental, econ™mica e politica/institucional. TambŽm Ž importante salientar que o desenvolvimento 
dessa discuss‹o est‡ baseada nas quatro dimens›es, focalizando, no entanto, o aspecto social, 
salientando sua import‰ncia cultural. 

 O aprofundamento de estudos como esses s‹o significantes no sentido de provocar reflex›es 
que considerem a influencia das Pol’ticas Pœblicas na evolu•‹o urbana e arquitet™nica de cidades como 
o Crato, resguardando, contudo, suas mem—rias e as tradi•›es culturais que caracterizam um povo. Isso 
significa compreender o conceito de um desenvolvimento que seja sustent‡vel para a regi‹o do Cariri, 
ou seja, que mantenha em equil’brio as quatro dimens›es da sustentabilidade.  
  
Constru•‹o do Pensamento Moderno e P—s-moderno 

 
A quest‹o da identidade e suas rela•›es culturais tem sido um assunto amplamente discutido 

nas constru•›es te—rico-conceituais de an‡lise da sociedade, principalmente nas ‡reas das ci•ncias 
humanas e sociais. A chamada Òcrise de identidadeÓ Ž vista por Hall (2001) como um processo de 
mudan•as das sociedades modernas, sendo assim caracterizado pelo decl’nio das velhas identidades, 
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, e o surgimento de novas identidades, que tem 
fragmentado e desestabilizando o indiv’duo moderno.    

Nesse contexto, Hall (2001) afirma que a modernidade Ž assinalada pela constante busca pela 
transforma•‹o, rejeitando assim a tradi•‹o e consequentemente promovendo um cen‡rio de conflitos, 
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onde o antigo n‹o desaparece dando lugar ao novo, mas ambos coexistem diante de uma diversidade 
de pensamentos. Mas de que forma o pensamento moderno pode ser definido? 

Pode-se dizer que o sŽculo XVIII foi o cen‡rio prop’cio ao desenvolvimento do pensamento 
moderno. Ao testemunhar duas grandes revolu•›es, a Industrial e a Francesa, que constitu’am dois 
lados de um mesmo processo, esse per’odo acelerou a consolida•‹o da sociedade capitalista. A 
Revolu•‹o Industrial n‹o foi constitu’da apenas pela m‡quina ˆ vapor e pelos constantes 
aperfei•oamentos dos mŽtodos de produ•‹o. Mais do que isso, ela representou o triunfo da indœstria 
capitalista que foi direcionando os instrumentos de trabalho (m‡quinas) sob o seu controle, 
transformando grande nœmero de seres humanos em simples trabalhadores bra•ais, destitu’dos dos seus 
direitos. Esse, como outros avan•os rumo ˆ consolida•‹o da sociedade capitalista, resultou na 
supera•‹o de tradi•›es, normas e valores atŽ ent‹o institu’dos e introduziu novas formas de organiza•‹o 
da vida social (Martins, 1994; Hall, 2001). 

De acordo com Perry (2002) e Gon•alves (2012), essas Revolu•›es promoveram o 
desenvolvimento de um pensamento cr’tico e racional, ampliando assim a confian•a das pessoas no 
poder da mente, assim como nas capacidades humanas. ÒAcreditava-se que, com o tempo, o mŽtodo 
cient’fico revelaria todos os segredos da natureza, e a humanidade, adquirindo ainda mais 
conhecimento e controle sobre a natureza, avan•aria rapidamenteÓ (Perry, 2002, p. 295). Assim foram 
articulados os alicerces para o Iluminismo, que aliado a crescente velocidade das inven•›es e as 
demandas direcionadas ˆs inova•›es tecnol—gicas, gerenciou fortes representa•›es de um sistema 
voltado para a raz‹o, sabedoria e verdade como o foco do progresso. 

Nesse per’odo o uso da raz‹o n‹o era visto como algo que deveria ser condenado, como era 
feito no per’odo medieval, pelo contr‡rio, ela serviria para dar explica•›es l—gicas a efeitos que diziam 
ser puramente transcendentes, visando assim responder aos inœmeros questionamentos indicados pela 
sociedade em busca de respostas mais r‡pidas e resolu•›es imediatas. A raz‹o estava sendo constitu’da 
pela ci•ncia como Òfonte de toda generaliza•‹o, da norma, do direito e da verdadeÓ (Gomes, 2005, 
p.25). O mundo verdadeiramente humano era visto pela —tica da norma, do equil’brio, da civiliza•‹o e 
do progresso, como no•›es que brotaram do sistema moderno.  

A ci•ncia, como elemento fundador e solidificador do ÔprogressoÕ era definida como Òum 
pensamento sem dogmas sempre voltado para o futuro que se arrisca inteiramente sem parar em um 
jogo infinito com seus pr—prios limitesÓ (Gomes, 2005, p.27). Essa concep•‹o racionalista, sempre 
normativa, integra o homem e a natureza exterior sob o fundamento de leis gerais. No entanto, a 
comunh‹o entre homem e natureza n‹o deve ser limitada apenas ao aspecto exterior porque para um 
completo entendimento da ci•ncia Ž necess‡rio compreender a riqueza da diversidade dos fen™menos. 
O modelo materialista da realidade transforma a natureza em objeto, em recursos a serem controlados e 
explorados, em vez de ser um sistema org‰nico vivo a ser cuidado e amparado pelo homem (Arntz, 
Chasse & Vicente, 2007).  

Diante desse quadro de transforma•›es nas formas de organiza•‹o social, pol’tica e 
econ™mica, percebe-se que o sŽculo XVIII e suas idŽias Iluministas antropoc•ntricas sobre a ci•ncia e a 
raz‹o, contribu’ram grandemente para a concretiza•‹o do projeto da modernidade que tambŽm 
consolidava o capitalismo em uma sociedade industrial em expans‹o. (Tomazi, 1993)  

Ë medida que a sociedade se industrializava tambŽm passava pelo crescente ritmo de 
urbaniza•‹o, provocada pela transforma•‹o da atividade artesanal em manufatureira, e logo depois em 
atividade fabril, desencadeando uma intensa emigra•‹o do campo para a cidade.  Esse crescimento 
demogr‡fico acelerado ocasionou efeitos traum‡ticos sobre os moradores das cidades industriais, assim 
como modificou radicalmente suas formas habituais de vida e suas rela•›es culturais (Martins, 1994). 

Surge nesse contexto a idŽia de sujeito soberano constitu’do por sua capacidade para raciocinar 
e pensar. Esse indiv’duo postulado por RenŽ Descartes como sujeito racional, pensante e consciente, e 
situado no centro do conhecimento, passa ent‹o a ser conhecido como sujeito cartesiano.  Essa 
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nova concep•‹o de sujeito Ž apresentada por Hall (2001) em v‡rios movimentos importantes no 
pensamento e na cultura ocidental que contribu’ram para sua emerg•ncia: 

 
A Reforma e o Protestantismo, que libertaram a consci•ncia individual das institui•›es da 
Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o Humanismo Renascentista, que 
colocou o homem no centro do universo; as Revolu•›es Cient’ficas, que conferiram ao 
homem a faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistŽrios da 
natureza; e o Iluminismo centrado na imagem do Homem racional, cientifico, libertado do 
dogma e da intoler‰ncia, e diante do qual se estendia a totalidade da hist—ria humana, para 
ser compreendida e dominada. (p. 26) 

  
Se a modernidade, por um lado, tr‡s consigo a idŽia do sujeito individual, por outro lado, dela 

emerge tambŽm uma concep•‹o mais social do sujeito em que o individuo passa a ser percebido e 
definido em um contexto de grandes estruturas e forma•›es sustentadoras da sociedade moderna. Nessa 
perspectiva a sociologia prop›e uma cr’tica ao individualismo racional do sujeito cartesiano fazendo 
uma descri•‹o do sujeito moderno a partir dos papeis que os indiv’duos desempenham nas estruturas: 
ÒEssa internaliza•‹o do exterior no sujeito, e essa externaliza•‹o do interior, atravŽs da a•‹o no mundo 
social constituem a descri•‹o sociol—gica prim‡ria do sujeito moderno...Ó (Hall, 200, p.31).  

De acordo com Silva (1999) o p—s-modernismo Ž um movimento intelectual que afirma que 
estamos vivendo uma nova Žpoca hist—rica totalmente diferente da anterior: A P—s-Modernidade. Nesse 
contexto, o movimento coloca abaixo a vis‹o do sujeito cartesiano proposta pela modernidade. Passa, 
assim, a desconfiar do sujeito moderno colocando em dœvida sua autonomia, seu centramento e sua 
soberania, ou seja, o sujeito passa a ser fundamentalmente fragmentado e dividido. ÒEle n‹o pensa, fala 
e produz: ele Ž pensado, falado e produzidoÓ (Silva, 1999, p.113).  

A P—s-Modernidade seria ent‹o caracterizada a partir de uma perspectiva que em tudo se 
contrap›e a linearidade do pensamento moderno. Desta forma, a mistura, o hibridismo e a mesti•agem 
de culturas, estilos e modos de vida, s‹o aspectos privilegiados nesse novo cen‡rio. Silva (1999) 
expressa que o p—s-modernismo: 

 
[...]prefere o local e o contingente ao universal e ao abstrato. O p—s-modernismo inclina-se 
para a incerteza e a dœvida, desconfiando profundamente das certezas e das afirma•›es 
categ—ricas. No lugar das grandes narrativas e do objetivismo do pensamento moderno, o 
p—s-modernismo prefere o subjetivismo das interpreta•›es parciais e localizadas. O p—s-
modernismo rejeita distin•›es categ—ricas e absolutas como a que o modernismo faz entre 
alta e baixa cultura. (p. 114) 

 
Percebe-se, dessa forma, que as pretens›es totalizantes de saber do pensamento moderno s‹o 

questionadas. As no•›es de raz‹o e racionalidade, assim como o progresso, que sempre foi visto como 
algo benigno, agora s‹o bombardeados pela dœvida, dando lugar a indetermina•‹o e a incerteza.  
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Identidade e Cultura no Cen‡rio P—s-moderno. 
 
AlŽm dos aspectos que caracterizam o p—s modernismo, atŽ aqui discutidos,  pode-se notar 

tambŽm na cena P—s moderna, o surgimento de uma nova identidade, que Ž distinguida por ser 
descentrada, mœltipla e fragmentada. Nessa perspectiva, Hall (2001) prop›e que o sujeito p—s-moderno 
n‹o possui uma identidade fixa, essencial ou permanente. Para ele:  

 
[...] a identidade torna-se uma celebra•‹o m—vel: Formada e transformada continuamente 
em rela•‹o ˆs formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
culturais que nos rodeiam [...] dentro de n—s h‡ identidades contradit—rias, empurrando em 
diferentes dire•›es de tal modo que nossas identifica•›es est‹o sendo continuamente 
deslocadas (p.13). 

 
Nesse caso, pode-se visualizar a identidade humana como uma peculiaridade de cada ser que 

permite distinguir um indiv’duo de outro, um grupo de outros grupos ou ainda uma sociedade de outra. 
A constitui•‹o da identidade Ž estabelecida a partir do contato inicial do homem com o mundo, 
transformando a natureza e produzindo diferentes culturas. Na concep•‹o de Morin (2002): 

 
A cultura constitui a heran•a social do ser humano: as culturas alimentam as identidades 
individuais e sociais no que elas t•m de mais espec’fico. Por isso, as culturas podem 
mostrar-se incompreens’veis ao olhar das outras culturas, incompreens’veis umas para as 
outras (p.64). 

 
 

Portanto, os tra•os mais marcantes da identidade de cada um s‹o delineados de acordo com a 
especificidade de cada cultura, compondo, dessa forma, identidades mœltiplas e diferenciadas. Logo, a 
identidade humana Ž formada pela rela•‹o da tr’ade indiv’duo/espŽcie/sociedade, uma vez que o ser 
humano Ž complexo e para inseri-lo em uma cultura Ž necess‡rio compreender sua profundidade assim 
como inseri-lo em uma tr’ade em que Òo indiv’duo n‹o Ž no•‹o primeira nem œltima, mas uma no•‹o 
central da trindade humana[...] Ó. Contudo, mesmo o individuo possuindo caracter’sticas mœltiplas, 
continua sendo œnico e peculiar, desta forma, Òos outros moram em n—s; n—s moramos nos outros [...]Ó 
(MORIN, 2002, p. 94 e 95). 
 
As Pol’ticas Pœblicas no Contexto Sociocultural 

 
ƒ nesse contexto de constru•‹o de valores e de novas identidades socioculturais que o Estado 

intervŽm como ator nas rela•›es sociais e pol’ticas, na participa•‹o conjunta dos cidad‹os e na 
constru•‹o coletiva de decis›es. 

Percebe-se ent‹o que de acordo com essa interven•‹o do Estado, as pol’ticas pœblicas possuem 
caracter’stica que modificam a fun•‹o do mesmo. O governo passa a atuar diretamente na 
implementa•‹o de pol’ticas para reduzir problemas estruturais como educa•‹o, saœde, saneamento, 
distribui•‹o de renda. Mas de que forma pode-se compreender o sentido das Pol’ticas Pœblicas no 
contexto social de maneira mais significativa? Segundo Secchi (2010) o termo Pol’tica Pœblica aborda 
o conteœdo concreto e simb—lico das decis›es pol’ticas assim como do processo de constitui•‹o e 
atua•‹o dessas decis›es, sendo assim uma diretriz elaborada para enfrentar um problema pœblico. Silva 
e Souza-Lima (2010) tambŽm afirmam que: 
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Pol’ticas Pœblicas podem ser definidas como todas as a•›es de governo e podem ser 
divididas em atividades diretas de produ•‹o de servi•os pelo pr—prio Estado e em 
atividades de regula•‹o que influenciam as realidades econ™mica, social, ambiental, 
espacial e cultural. (p.4) 

 
Silva & Sousa-Lima (2010) tambŽm complementam que as pol’ticas se modificam de acordo 

com o grau de diversifica•‹o da economia, com a caracteriza•‹o social, com o ponto de vista dos 
governantes a respeito do papel do Estado, assim como na aplicabilidade nos diferentes grupos sociais, 
como partidos, sindicatos, associa•›es de classe e outras formas de organiza•‹o social. Vale salientar 
que as Pol’ticas Pœblicas podem ser consolidadas de acordo com a natureza do regime social e pela 
a•‹o concreta de sujeitos sociais e suas atividades.  
 
 
Contextualizando o espa•o da pesquisa 
 

 
Mapa 1: Regi‹o do Cariri localizada ao Sul do Cear‡ 
Fonte: Google 

 
Escolheu-se como l—cus da pesquisa a cidade do Crato, localizada no Sul do Cear‡, na 

denominada regi‹o do Cariri, abrangendo uma ‡rea de 1.176.000 Km2 e com aproximadamente 
121.428 habitantes. Situada pr—xima aos munic’pios de Barbalha e Juazeiro do Norte a cidade tem sido 
considerada historicamente como importante centro de produ•‹o e consumo. Suas atividades 
econ™micas, sociais e culturais t•m sido fator de influencia no Cariri. 
 

  
Figura 1: Vis‹o Panor‰mica da cidade do Crato 
Fonte: Biblioteca pessoal - Linard  

 
Como visualizado na figura 1, o Crato permaneceu com o aspecto colonial por muitos anos, 

tanto em rela•‹o ˆ urbaniza•‹o como quanto ˆ arquitetura, com sua economia voltada para agricultura e 
cana-de-a•œcar. Ela ent‹o toma um novo impulso de crescimento nas primeiras dŽcadas do sŽculo XX, 
com a constru•‹o de novos edif’cios pela igreja cat—lica (Filho, 2007). 
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Percebe-se que a Igreja Cat—lica, assim como o poder pœblico e a iniciativa privada impeliram 
esse crescimento. Os anos 50 e 60 foram marcados pelo surgimento da arquitetura ÒmodernaÓ assim 
como da industrializa•‹o com grandes perspectivas de melhorias econ™micas e sociais. Observando as 
seguintes fotografias percebe-se que essas mudan•as foram festejadas pela popula•‹o: 

 

   
Figura 2: Pra•a Francisco S‡(esquerda) e Rua Jo‹o Pessoa (direita) 
Fonte: Biblioteca pessoal - Linard  

 
No entanto, esse t‹o esperado processo de desenvolvimento ocorreu sem um adequado 

planejamento, ocasionando assim diversos problemas urbanos (Filho, 2007). As conseqŸ•ncias desse 
processo de crescimento inadequado podem ser visualizadas a partir do seguinte mapa: 

 

 
Figura 3: Imagem de satŽlite do centro da cidade do Crato 
Fonte: Google Earth 

 
Vale ressaltar que esse crescimento populacional decorrente do processo de industrializa•‹o n‹o 

foi um acontecimento isolado pois de acordo com Martins (1994)  a medida que as sociedades (em 
geral) se industrializavam tambŽm passavam pelo crescente ritmo de urbaniza•‹o onde a atividade 
artesanal era transformada em manufatureira, e logo depois em atividade fabril, desencadeando uma 
intensa emigra•‹o do campo para a cidade. Esse crescimento demogr‡fico acelerado ocasionou efeitos 
traum‡ticos sobre os moradores das cidades industriais, assim como modificou radicalmente suas 
formas habituais de vida, suas estruturas de moradia, de servi•os sanit‡rios e de saœde.  

Segundo Oliveira & Abreu (2010) o processo de desenvolvimento urbano do Crato em rela•‹o 
ˆs pol’ticas, deixou para a sociedade cratense um legado de desvaloriza•‹o dos ambientes naturais 
como patrim™nio hist—rico/ecol—gico/cultural, observado na figura 4: 
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Figura 4: Moradores tentam transitar nas ruas alagadas e lamacentas da cidade. 
Fonte: Jaqueline Freitas - Jornal Cear‡ Agora 

 
Essas imagens nos permitem compreender que esses impactos t•m proporcionado 

consequ•ncias graves ao meio ambiente urbano, gerando assim uma complexidade de problemas, alŽm 
de alterar as rela•›es e a qualidade de vida dos citadinos.  

 
A Pesquisa 
  
ƒ nesse sentido que o presente artigo vem apresentar, como parte do desenvolvimento de uma pesquisa 
de mestrado, uma an‡lise interdisciplinar dessas transforma•›es urbanas, utilizando meios que 
interliguem ‡reas de conhecimento tradicionalmente desarticuladas. Assim, diante dos fundamentos da 
administra•‹o pœblica no di‡logo com o conhecimento hist—rico para contribuir com um conhecimento 
novo, essa pesquisa pretende avaliar o impacto das pol’ticas pœblicas na transforma•‹o da identidade 
cultural da popula•‹o, por meio da an‡lise das mudan•as na paisagem arquitet™nica da Pra•a 
Siqueira Campos na cidade do Crato-CE. AlŽm disso, a pesquisa est‡ em busca de sugest›es e 
respostas sobre os caminhos percorridos e os novos a seguir pelas Pol’ticas Pœblicas em rela•‹o ˆ 
produ•‹o de mem—ria e produ•‹o/preserva•‹o do patrim™nio hist—rico e cultural da cidade.  

De acordo com a natureza da pesquisa percebe-se que o foco do estudo Ž de car‡ter qualitativo. 
A pesquisa qualitativa Ž caracterizada por mergulhar na profundidade dos fen™menos, considerando 
toda a sua complexidade e peculiaridade, buscando assim um melhor entendimento das particularidades 
dos fen™menos em quest‹o. 

Diante da problem‡tica apresentada da cidade do Crato, e considerando as categorias, conceitos 
e mŽtodos que norteiam a an‡lise dos espa•os urbanos, optou-se pela tŽcnica de pesquisa historia oral, 
de forma que ser‹o utilizados entrevistas e outros procedimentos articulados entre si no intuito de 
registrar importantes fatos e acontecimentos de um passado pr—ximo, atravŽs da mem—ria coletiva dos 
aspectos urbanos. (Marconi e Lakatos, 2008) 

A proposta de trabalhar com a tŽcnica de historia oral nessa pesquisa fundamenta-se em Meihy 
e Holanda (2007) que a apresentam como manifesta•‹o contempor‰nea cujo espa•o e tempo s‹o Òo 
aqui e o agoraÓ, tendo como produto um documento. Desta forma os dados obtidos se constituir‹o em 
fonte oral reunida a partir do depoimento de pessoas que relatam algo que lhes Ž comum. 

Os mŽtodos escolhidos para o desenvolvimento da pesquisa est‹o fundamentados em tr•s eixos 
estruturantes, detalhados da seguinte forma: 

1. Com o prop—sito de relacionar aspectos da modernidade com a sustentabilidade cultural ser‡ 
desenvolvida uma pesquisa bibliogr‡fica de autores relacionados ‡s tem‡ticas em quest‹o; 

2. Com o intuito de verificar as Pol’ticas Pœblicas de Urbaniza•‹o na cidade do Crato, nas œltimas 
cinco dŽcadas, a presente pesquisa visa compreender a influencia dessas pol’ticas no processo 
s—cio-cultural do munic’pio. Para tanto, pretende-se escolher e estudar uma dessas pol’ticas, de 
forma que esta venha a proporcionar uma vis‹o integrada dessas rela•›es de poder institucional, 
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compreendendo assim, de que forma ela tem participa•‹o no processo de constitui•‹o de 
identidades culturais no Crato.  

3. Para caracterizar a trajet—ria hist—rica e identificar os marcos culturais do Crato, a partir das 
mudan•as f’sicas e sociais, tem-se o intuito de analisar fotografias antigas e recentes da cidade, 
assim como de realizar entrevistas com a popula•‹o cratense. 
 
O Cap’tulo 1, por ser um cap’tulo metodol—gico, vem caracterizar o seu objeto, assim como 

apresentar a forma de encontrar seus objetivos. Com o prop—sito de compreender as mudan•as f’sicas e 
sociais da cidade, tem sido feita uma caracteriza•‹o inicial da trajet—ria hist—rica e cultural da cidade. 

Partindo do pressuposto de que as mudan•as na paisagem arquitet™nica dependem das 
transforma•›es da identidade cultural, o capitulo 2  descreve algumas categorias conceituais como 
Modernidade, P—s-modernidade, Identidade e Cultura. Essa caracteriza•‹o se torna importante uma vez 
que compreendemos sua influencia no contexto social, e, consequentemente, sua influencia na 
constru•‹o de uma comunidade que seja sustent‡vel, tendo como base as dimens›es: Social/Cultural, 
Pol’tica, Econ™mica, Institucional e Ambiental.  
 Com o intuito de relacionar as Pol’ticas Pœblicas com as mudan•as estruturais da Pra•a Siqueira 
Campos, o Cap’tulo 3 se prop›e a examinar algumas Pol’ticas Pœblicas de Urbaniza•‹o da cidade nas 
ultimas dŽcadas. Estas podem ser definidas como todas as a•›es de governo que influenciam as 
realidades econ™mica, social, ambiental, espacial e cultural de uma comunidade, e s‹o consolidadas a 
partir da natureza do regime social e pela a•‹o concreta de sujeitos sociais e suas atividades.  
 Assim, diante do atual dinamismo social de cren•as divididas e ideologias conflitantes, a 
sociedade moderna tem dependido menos dos objetos materiais e do meio ambiente f’sico para 
corporificar o valor e o sentido de uma cultura. ƒ nesse contexto que o Cap’tulo 4, a partir de 
observa•›es, entrevistas e de an‡lise fotogr‡fica, busca compreender a rela•‹o das Pol’ticas Pœblicas na 
transforma•‹o dessas identidades culturais e, consequentemente, na paisagem arquitet™nica da Pra•a.  
 No decorrer do estudo tem sido poss’vel compreender a necessidade de um fortalecimento da 
dimens‹o pol’tica nos espa•os locais, ou seja, a necessidade de uma maior Òcapacidade de governo nas 
entidades locais e mais capacidade de envolvimento dos cidad‹os nos processos de mudan•asÓ 
(Ten—rio, 2012, pg. 9). 
 Percebe-se tambŽm que a atual sociedade, caracterizada pela fragilidade e vulnerabilidade 
s—cio/econ™mica/cultural, tem estado preocupada com a melhoria das condi•›es de vida nas grandes e 
pequenas cidades cujos problemas interdependem das transforma•›es do sistema produtivo e do 
mercado de trabalho, assim como do esgotamento progressivo dos recursos naturais. Tais desafios 
exigem estratŽgias de a•‹o global, no entanto, quando consideramos o desenvolvimento da Gest‹o de 
Cidades, os mecanismos representativos de legitima•‹o das autoridades locais n‹o tem sido suficientes. 
ƒ necess‡rio o desenvolver de novas formas de participa•‹o e envolvimento do cidad‹o que lhe permita 
ampliar a legitimidade nas decis›es significativas para sua comunidade.  

A presente pesquisa alcan•a seu prop—sito quando a popula•‹o compreende o grau de influencia 
das politicas pœblicas em seu cotidiano e, a partir da’, toma parte desse processo, buscando assim 
promover mŽtodos de desenvolvimento local melhores e mais sustent‡veis.  
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