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tempos". e sua Hiss:o era puri+icar a cidade, livran-
do-a de+initivanente daqueje "nundo de iaundfcie".
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2 CLASSES PADRES CLASSES PERIGOSAS

A expressio "classes perigosas" parece ter surgido
na prineira netade do sdculo XIX. A escritora ingjesa
Mars Carpenter, por exenplo, em estudo da ddcada de
1840 sabre criainalidade e ''inffncia culpada '' -- Q
terms do sdculo XIX para os nossos ''6eninos de rua
--, utiliza a express3o claranente no sentido de UH
grupo social tornado imargen da sociedade civil. Para
Mars Carpenter as classes perigosas aran constituldas
pdas pessoas que ji houvessem passado Foia prisao. ou
as que,. mesmo nio tends fido presas, haviaip optado por
oster o seu sustento e o de sua famflia atravds da
pritica de .furtos e n:o do trabalho. Eat sana, a ex-
pressio d utilizada aqua de forma bastante restrita.
referindo-se apenas aos indivlduos que ji haviaa aber-
tamente escojhido una estratdgia de sobreviv6ncia que
os colocava i margem da lei

ramos encontrar o concerto de classes perigosas
cano um dos eixos de um importance debate parlanentar
ocorrido na Cimara de Deputados do Imp6rio do Brasil
nos moses que se seguiram ilei de abolicio da escra-
vidio, em Halo de 1888. Preocupados com as conseqii&n-
cias da abolic:o para a organizac:o do trabalho. o que
estava em paula na ocasiio era um projeto de lei sabre
a repressio. da ociosidade. Nossos parlamentares. ivi-
dos leitores de comp6ndios europeus, ir3o utilizar co-

definic3o de classes perjgosas parecia v n'a VVW W -it mats ao en-
contro de saas preocupaGoes. Elms recorrem com fre-
quencla, por exemplo. a H. A. Frdgjer, um alto funcio-
nirio da prefeitura de Paris que. baseando-se na ani-
lise de inqudritos e estatisticas policiais, escreveu
um livro in.fluente, publicado em 1840, sabre ''as clas-
ses perigosas da populac3o nas grander cidades

0 obietivo declarado de Frdgier era produzir una
descricio detalhada de todos os tipos de "wal.feitores
que aglam nas mas de Paris. Frdgier chega e.fetivanen-
te a recuperar quito do mundo das prostitutes, dos la-
dr6es e dos esperl:alh6es de todd liPO que pareciam in-
festar a velma Paris; o tata, porch, d que apesar de
seu empenho e cuidado na anilise das estatisticas. ele
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que' vinha se intense.ficando desde REID Heros os amos
1880. aas que chesaria i hysteria com o advento das
priiReiras adnittistrac3es republicanas. E d precise pe-:. . "'"" ".«.:."., "" .«t.. -.ti..';.,; ; ;;=;"-'"''.
contra os corticos nests contexts: kris habitac6es to
ran ua iiaportante cenirio da ]uta dos negros da Corte
contra a escravid3o nas dltiaas ddcadas do sdculo xlx

A proliferac5o dos corticos na cidade do Rio se
deu a parter das d6cadas de !8SO e 1860, e esteve li-
9ada ao aumento do fluxo de imigrantes portugueses e
ao crescimento do ndmero de al+orrias obtidas polos
escravQS. Amoi disco, portia, tornava-se cada vez aa i s
comua que os cativos consesuisseot autorizac:o de sous
senhores para que vivessew "sobre si". '' 'T ---'

coho se dizia
na dpoca. Na verdade, oster perMiss5o "para diver sa-
bre si" era also polo qual os escravos da Corte se en-
penhavaw bastante. Viner lange da casa do senior era
uaia maneira de adquirir major autonomic nas atividades
produtivas, e representava ainda a Possi6ilidade de
levar uaa vida praticaaente indi+brencave]. eM relic:o
i popular:o livre da cidade. Para os senhores, este,
liPO de arranjo era lnuitas vezes vantaioso, pols per-
Ritia arrancar iornais aris elevados aos cativos, a16m
de desob.riga-los das despesas com o sustento dos ne-
gros. Para os escravos, a major autononia de movimento
tinha kinda a vantagem adiciona] de facilitar iornadas
extras de traballto com o objetivo de anealhar dinheiro
su.ficiente para coiRprar sua liberdade aos sen+toF8s

0 .rata, pordn, d que a multiplicac:o de situac3es
nas quads os escravos obtinham autorizac3o para ''viner
sobre si" acabou, a bongo puzo. se tornando mats um

importance elements desagregador da instituic3o da es-
cravidio na Corte. Nio d di.ffcil extender a raz3o dis-
co. 0 lugar tradicional da escravid:o no imasinirio
senatorial era bastante precise: tratava-se de uma re-
lacio de suieicio e depend6ncia pessoal; o escravo fi-
cava sob a."suieicio dominican" do senior, que era
kinda o &nico a deter a prerrosativa de decider a res-
Peito da eventual concessio de al.forria ao cativo. Tal
concepcio de doeiinac5o tem necessariamente coho ua de
sous elenentos a proxiRidade espacial mesmo do traba-
Ihador en relic:o a seu propriet$ria. Delta :forma,
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nho de coaprar a alforria a sous senhores; e, d clara,
Risturar-se ipopulac3o variada de UM cortico podia
ser um dtino esconderijo, casa houvesse a opc:o pdarasa

Em julia, o que estou querendo suserir 6 que o tem-
po dos corticos no Rio .foi ta8ibdn a tempo da intertsi-
f'ical:o das lukas dos negros pena liberdade, e into
provavelaente ten a ver com a hysteria do poder publi-
ca, especialMente quando das primeiras adninistrac6es
republicanas, contra tats habitac3es e sous moradores
Ao deBiolir corticos e modificar tracados urbanos -- ou
sega. ao procurar mudar o sentido do desenvolvimento
urbano - adotinistradores da cidade atacavaq taa-
bdm a mendria hist6rica do moviaento Reid liberdade
FIBS n3o siwplesmente demoliam cases .e.reaovian entu-
Ihos, mas procuravam kinda desnon(:ar cendrios e esva-
ziar si9nificados penosamente construldos nas longas
Ideas socials contra a escravid3o. E os republicanos
tinhaRP ainda um motive adiciona] para a

'= '; ' '

ap reensao que
demonstraram em relac3o is tradic6es populates da Cor-
te: a monarquia derrubada era bastante popular e coma
observava o iornalista e cronista Jo:o do Rio, "i mas-
sa e mortar quist a
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passou a discutir Hedidas no sentido de regulamentar a
exist6ncia das habitac6es coletivas

ER seteiwbro de !8S3, a coniss3o de postures da Cf-
nara analisou ua proieto de "Resulanento dos Estalaia-
dejros", que Ihe .fora encaainhado pda Secretaria de
Policia. g 16gjco que a preocupac5o das :autoridades
policiais era "prevenir que pessoas suspeitas ached
fici] abriso nas cases a que ele (o regulanento, SC)
se refers, dais ainda a evitar desordens, e outros
crimes que por ventura possant ser conetidos". Os ve-
readores da coaiss3o de postural julsaraa o projeto de
urgente utilidade publica", e ainda acharan por bea

acresc6-1o de alsuaas disPosic6es "eH relac3o 3 salu-
bridade publica". 0 artiso priaeiro de+inia coho ' asta-
laiadeiro "o individuo que der asasalho ou Pousada por
dinheiro, qualquer que leia a denoainac:o da casa en
que a der '' -- estalasea, hospedaria, cortico ou hotel
Entry as aedidas destinadas a facilitar a vigilfncia
da pollcia, havia a obrigatoriedade de o istataiadei-
ro possuir um livro de controls de estrada e salda de
h6spedes ou moradores, e onde estes estarian cuidado-
samente identi.ficados. Os subdelegados deveriam visi-
tar freqiientemente as habitat:6es coletivas. cern.ri-
cardo-se de que lingo se encontravam radios, estran-
geiros ea situac:o irregular e pessoas "suspeitas''. ou
que causassem ''desconfiancas" e ''receios'' -- uma cate-
goria t3o abransente e ambjgua que era potencialaente
dell contra quaisquer dos noradores de tats babita-
c6es. Quando is condic6es de +tigi8ne, os estalaiadei-
ros oran obrigados a conservar saas casas no ''mellor
asseio posslvel '', conduzindo "o pixo, as isuas suits.
e outras matdrias imundas" para os locals Dade era
perHitido o despeio. Ficava proibido o dep6sito de li-
no e ''natdrias +'ecais" en colas feitas no quintal. ou
ea quajquer outta parte da casa. Os fiscais das fre-
guesias deviaia zelar pda obedi&ncia ao re9ulamento

Apesar da .opini3o +'avorive] da coaiss3o de postu-
res. o regulaaento n:o parece ter fido adotado pda
CiiRara Municipal. EiR agosto de 18SS. un proieto de
postural a respeito unicanente de corticos, de autoria
do fiscal da freguesia de Santa Rita. .foi apresentado
aos vereadores. Na introduc:o ao proieto, o +'iscal ar-

ia





Pdas susest3es do fiscal de Santa Rita. n5o hi
que duvidar de subs palavras ao afirRar que sua inten-
cao era melhorar as condic6es de vida nos corticos
existentes, fazendo com que "eases lugares" deixassea
de ser ".focus de en.Fer8idades"i "a pobreza que alice
avila", obtendo assia dais protec:o e comodidade,
conservara sua sadde" Nenhuma das sugest6es nencio-

nadas. pordm, foi acolhida pda CfiRara Municipal, que
se contentou em adotar apenas o item Dove do documents
do .fiscal: ''N3o seri permitida a construe:o de Davos
corticos sem licenca da CiiRara, e nessas construc6es

servo habitiveis sem aprovacio da Junta de Higiette Pu-
blica''(Edital de Of/08/185S)

Os vereadores, ent5o, pareciaip se preocupar arenas
con as condic6es higi6nicas das habitac6es coletivas
do +'uturo. Outras gazes, todavia, concordavan coa o
fiscal de Santa Rita na opine:o de que also precisava
ser +'tito quando aos corticos existentes'. En o+fcio
enviado pda Secretaria de Pol£cia da Corte ao Ninis-
tdrio dos Neg6cjos do Inpdrio, em marco de t860, Cram
novamente os precos ''de tal modo exagerados" dos ''alu-
gueres de cases'' que explicavam o surgjnento e a pro-
liferac3o dos corticos 0 documents da Secretaria de
Policia, pordm. avancava a discuss3o em REID Heros
dues direc6es. Em primeiro lugar. hi aqua a iddia de
que as condic3es de vida nos corticos n3o se revejavan
mats letais apenas quando da ocorr&ncia de "+ebres" ou
epidemics na Corte; na verdade. era a "tlsica", isto
e, a tuberculose, que ameacava ''tornar-se aoldstia en-
d6mica do pals" Em outras palavras. o que provava que
as condic6es de sadde publica estavaiR se deteriorando
nao era arenas a ocorr&ncia eventual de epideaias de
+ebre amarela, c61era etc., mas a mortandade crescente
e constance pda tlsica, uma doenca que o saber addict
da 6poca ji associava diretamente is condic8es de ai-
seria em que vivia a popujac5o

0u gaia, Q documents da Secretaria de Policia era
capaz de colocar o problema da sadde publica nun con-
texto nai.s aHiplo de deteriorac5o das condic6es de vida
dos pobres en feral. Atd aqua n3o parecia posslvel
pensar a quest:o das habitac3es coletivas segundo os





quintais ou chicaras; assia coho reconstruir aquejes.
que ji existed ''. A Cfaara n:o adotou de iBediato as
sugest3es do vereador e hisienistai o rata, contudo, d
que dodo o mote da discuss:o en torso das habitac8es
populares se node ficaria nos aaas sesuintes. O pr'iaei-
ro .fruto da nova madeira de pensar a quest3o surgiu
com a postura de 5 de dezembro de 1873: "N:o servo
mats permitidas as construc6es chaaadas 'corticos
entry as pracas de D. Pedro ll e Daze de Junho. e todd
o espaco da cidade entry as mas do Riachuelo e do
Livranento". Em setenbro de 1876. una posture r"e.forca-
rla a proibic:o, esclarecendo que a interdicio icons-
truc3o de corticos valia mesmo quando os proprietirios
insistissen em champ-1os ''casinhas ou coa names equj-
valentes". Estavan se engendrando os instruRentos le-
gais para a guerra de exteralnio contra os corticos ou
-- o que dd quake no alesmo -- para a politico de ex-
Puls5o das "classes padres"/"classes perigosas" das
areas cent rats da c idade

Mas antes de passarmos is batajhas. cape extrair
outta lic3o importance do projeto de postural de Pe-
reira Rego. A introduc3o escrita polo tutor cano jus-
tificativa de sua preocupacao cow a proliferac:o dos
corticos explicita de forma bastante did5tica algumas
iddias que se tornariam em brave o sense coaum dos
adHinist radores da c idade

0 aper+eicoaaento e pr09resso da hisiene publica eH
quajquer pals siRboliza o aper+eicoaaento Horan e eate-
ria} do pogo, que o kabila; d o espelho, once se re.PIe-
teR as conquistas. que tee ele alcancado no caainho da
avi lizacio

T:o verdadeiro 6 o principle," que enunciaRos. que eB
todos os parses Hats cultos os b06ens. que est:o
frente da adeinist:ratio publica. procurae, na 6rbita de
subs atribuic6es, Relhorar o estado da hygiene publica
debaixo de Ladas as relac6es. cora ue eleBento de gran-
deza e prosperidade disses pulses. ( . . .)

Entre nds, pordB, +orca d con+essar que as Bunicipa-
lidades {. . .) teH-se esquecido ue pouch dos Belhoraeen-
tos Bateriais do lluniclpio e do bea-ester. que doles
Rode resultar a sous concidadios. tanto we sabre al-
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desordea", "iaundlcie" etc. -- nio nos lava quito
alda da transpar6ncia dos discursos. da observac3o da
foraia coma des se estruturan e daquilo que ales pro-
curaa afirmar na sua pr6pria literalidade, e atravds
da repeticio ad...naiisfaaE. 0 que se declare, literalaien-
te. d o desejo de fazed a civilizac:o europ&ia nos
tr6picos; o que se procure. na pratica, d expulsar
pol it ica da hist6ria
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g de sentir que no cart6rio do Subdelegado se forjee
reclaeac6es e se invented hist6rias para coaproBeter-se
a allude, que eats direitos teR para quejxar-se de URa

autoridade que se constituiu fiscal da freguesia dandy
orders ou consentindo que sous agentes cinder perseguin-
do e 8altratando os alseros taverneiros e quitandeiros.
e que quando encontra quee Ihe ponha esbaracos. venha
abrigar-se sob o panto da protecio da lllaa. C{Rara

b primeira vista, parece police relatar essay pi-
cuinhas entry funcionirios subalternos. Mas, coma jd
dizia .Shakespeare. ''there is history in all men's li-
ves'' {"Hd hist6ria na vida de todos os homers''). Pols
d, e ent5o tats picuinhas nos ensinaa algueia coisa. Ela
primeiro lugar. as autoridades policiais utilizam una
ret6rica semelhante a dos higienistas. e clamaRI por
aldo contra a. suposta imundicie de um portico e o des-
pejo irregular de lira. Esse typo de procedimento se
acentuaria parter da ddcada de 1870i na Qerdade, hi-
gienistas e autoridades policiais estario quake sempre
do mesmo lada da trincheira em se tratando de corti-
cos., Em .segundo lugar, o {'iscal da .freguesi.a deixa
clara Q seu partido ao acusar o subdelegado de perse-
9ulcao aos ''mlseros tavernexros e quitandeiros''. E
aqua hi outta tend6ncia: fiscais e proprietirios esta-
r8o freqiientemente do mesmo lada contra as incurs6es
de higienistas e policiais. se ben que asta d uma

alianca preciria e pontual. A CSmara Municipal estari
no centro do .Pogo cruzado -- o cargo,de prefeito s6
passara a existir em .fins de 1892 --, aguentando as
press6es dos di.fer"Cates grupos de interesse e tends,
em dltina anilise, a responsabilidade de tracar as po-
liticos pdblicas a serum adotadas en relacio is habi-
t aches comet ivan

Personagens em cent.. rests seguirmos as linhas
principals do enredo. Para destrinchar" a papelada da
administrac:o .municipal, d precise ter em monte o ri-
tual necessirio para a obtenc3o de licenwa par"a a
construc5o de corticos. Cano limos. o edital de I de
agosto de 1855 exjgia a pernissio da Ciaara para tats
edificac3es. sendo kinda necessirio que a Junta Cen-
tral de Higiene considerasse habitivel o prddio plane-
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se core, olde se engoaa. olde se costura, Dade se Bal-
diz dos vizinhos. tends ta8bde a sua alcove puente e
entaipada, separada da sale por ue tabique de madeira.
tends Rats u8 0utro quartinho escuro e puente olde o
fog5o ajuda a cotisuRir o oxi96nia. envenenando o ae-
biente. Barre-se ee todos os aposentos

Em se9uida a definic5o de con ico

'As estalagens anl:igas teR ue aspects oats pri8itivo,
Raid grotesco, dais sa] acabado. S:o liseiras constru-
c3es de madeira, que Q tempo consolidou polos concertos
clandestinos. atravancadas nos fundos de pridios. tetido
u8 segundo pavieento acacapado caro o priseiro e ao
qual se ascende di+icileente por escadas {ngreees. cir-
cundado ta6bd© por v3f80diolt3s de gusto esquisito e
contextura ruinosa. into que a{ mica resuaido d o 'tor-

por um lada, a descric:o de Backheuser d precisa
torque nos informs acerca da divis5o do espaco inferno
das casinhas . de estatagem e do uso que os moradores
faziam de uma area t:o reduzida; tends, assam. acesso
a alguns costumes e concepcoes populates sabre a mora-
dia no periods. Por outdo lada, constata-se que
Backheuser tinha posco a oferecer no sentido de possi-
bilitar uma diferenciac:o obietiva entry estalagem e
cortico. Na verdade. os corticos Cram as ''estalagens
antigas'', mal conservadas e Dade as condic6es higiini-
cas Cram precdrias. As descric6es parecen sugerir que
a presenca de um segundo pavimento era mats comma nas
estalagens antigas ou corticosi o proprio Bator, po-
rdm, conclui em seguida que ''na 'estalagem ' e no 'ca-
lico' o !atifs d igual". 0 que se extras da discuss:o
de Backheuser d que Q elements decisive na identi.fica-
cio de uma habitat:o coletiva coho um portico era mes-

nos cart ices as alcovas
gram maid quentes, baixas e escuras; n3o havia separa-
c&o adequada entre as +aiRllias. sends a vida ''mats
promiscua". Todos eases elementos sio obviaaente sub-
ietivos -- into d, suieitos a avaliac6es radicalmente
distintas dependendo dos interesses ou do porto de

mO Q ]ulqalRento do obsprvarlnr
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Ea sana, se peraanece di+lcil definir de forlta
inequivoca o que era um cortico, o .rata 6 que as con-
trovdrsias etp torso de tal de.finic3o eHI coda caste es-
pecifico nos abren una enorRie ianela para a observac5o
e interpretacio do processo histdrico do perlodo. O
debate assuniu carfter mats decisive apes o edital de
dezembro de 1873, proibindo expressamente a construc5o
de corticos nulla extensa irda do centro da cidade. EiR

novembro de 1874, por exemplo, o fiscal da freguesia
de Sacramento +oi chanado a se explicar sabre uma de-
ndncia de que se estava construindo um cortico na rua
Esplrito Santo. canto da do Senado. a fiscal responded
que ''no lugar indicado n:o se esb construindo cortico
album, a memos que nao se queira assam chamar a qua-
torze acomodac6es em primeiro e segundo pavimento que
se est5o acabando de construir...''. 0 fiscal infornava
ainda que a okra estava devidatwente licenciada pda
Cimara, o proieto aprovado estava sends segundo iris-
ca. e que, portanto, nada havia a .faber a respeito

Nests casc}, n:o se sage de olde partiu a dendncia
sabre a construcio supostamente irregulars ficaaos
arenas com o rata de que aquino que o denunciante cha-
mava de cortico n:o coincidia com o que o .fiscal da
freguesia e a pr6pria Carrara entendia por tal. A vul-
gar pdas hist6rias em que esse lipo de dado este dis-
ponivel, a dendncia podia parter de um vizinho, da ial-
prensa, da autoridade policial, ou da prdpria Junta de
H.jgjene. Quajquer que. fosse a origem da informac5o, os
fiscais de freguesia geralmente se eaipenhavam em des-
menti-la, defendendo assam a lisura de sua atuac3o no
cargo. Elem tinham tambdm subs queixas em relacao i
atuac:o da Junta de Hygiene. 0 fiscal da freguesia do
Espirit.o Santo escreveu para os vereadores em novembro
de 1875, respondendo a reclamac6es dos higienistas
que na Freguesia a meu cargo, nio me consta que se

edifjquem da nolte para o dia corticos em lugares in-
salubres, malta ments sem licence ''. 0 problema na area
gram ''as vilas pdblicas'' que corriam "por dentro de
terrenos particulates'', inpedindo que os proprietirios
nelhorassem as condic3es higj6nicas de seas prddios
Na versio do fiscal, indmeras reclamac3es ji haviaa
fido feitas i Junta para que se toHiasseoi provid6ncias



para acabar coH senelhante abuse, prejudicial isalu-
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tanta parecer-ne que a esse edificacio nio se podia
aplicar o Rome de portico. torque, verdadeiramente n:o
se ache bem definido o que sein cortiwo

O epis6dio demonstra coma os hi.gienistas estavan
conseguindo aliados importantes em sua estrat6gia peta
melhoria das condic6es de salubridade publica da Corte
' uma estratdgja que se resumia coda vez mats Rama
condenac:o f.gill.taliril da pr6pria presence de habita-
c6es populates, e obviamente de sells moradores, nas
areas centrais da cidade.. N5o query ser acusado. toda-
via, de parcialidade contra a distinta clause dos dou-
tores .nddicos higienistas. mesmo porque n:o d diflcil
image.nar que album grata de venalidade podia existir em
vereadores, fiscais da municipalidade, e corticeiros
senpre dispostos a cobras alugudis escorchantes de
seas inquilinos. Por ipso, daiei a palavra a um dos
principals higienistas do periods. o Bario do Lavra-
dio. que esteve por muitos Bros a frente da Junta Cen-
tral de Hygiene. No casa em quest:o, ele estava indig-
nado com a possivel concess:o de licence para a cons-
trucio de uma habitacio coletiva na rua do Resende;
segundo o Bar3o, l:ratava-se de autorizar o surgimento
de outdo portico em area once ales ii estavam previa-
metite proibidos 0 oflcio., enderecado iCfmara Munici-
pal. 6 de li. de fevereiro de 1876

cape iJunta declarar a V. Exa. que nada teB que
ver coa a referida Ticenca, visio coHO as obras ii es-
tio e andaeento, talvez coR consentiBento da autorida-
de fiscal respectivai € por etta ocasi5o ponders a ees-
Ra Junta a V. Exa. que. sendo caron o .rata de ter a
Junta de pronunciar-se sabre concessio de licences para
obras que ji se achan concluldas. ou quake concluldas.
seR ser ouvido o seu parecer, gellar serra dispense-la
de u8 trabaltto instil e de responsabilidade que n3o Ihe
pods nunca conpet it

Agora per6ita V.Exa. que, nio se distinsuindo as itt-
tituladas casiahif dos cubiculas coeponentes de ue por-
tico sen5o na pequena diferenca de alturas, a Junta
continue a sustentar a opiniio id por Buitas vezes ex-
ternada de nio se consentir no interior da Cidade tats
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edi+icK&s. aunntando assie as causes de iesalBbrida-
de pda agloeerac3o de populacio eB zooms liBitadas.
cora acotttece no lugar de we se grata. olde ii nusero-
sos sio os cart leos existentes
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exist6ncia de casinhas para a pobreza, que sen ddvida,
n5o poderi norah eR casa de alto prego

Todos essen pequenos aconteciaentos da rotina
administrative acabaa definindo os contornos mats am-
plos da atuac3o dos higienistas. Con.forme jd ficara
clara no proieto de postures de Pereira Rego. em 1866,
os sanitaristas erigiam as condic6es de hygiene publi-
ca cano Q elements definidor do grad de civilizac:o de
um pogo- thais kinda, have;'ia crit6rios obietivos.
cierttificos'', que poderiam nortear as medidas da ad-

ministrac:o publica nessa iaea. 0 problems aqua s5o as
implicac6es polfticas claus (e inevitiveis?) dessa
crenca na gest3o cientl.rica da sociedade: nenhum "ou-
tdo" politico tinha as quail-ficac6es necessirias para
inter+erir ria conduc:o dos negdcios pdblicos torque
n&o detinha o saber tdcnico-cientifico necessirio. Os
}tigicRist&s se fcctt3v&M numb 16gica ferrenha, total-
mente baseada em procedimentos auto-confirmadores 'g
tlpica, por exemplo. a serenidade olimpici com a qual
o presidents da comissio sanitiria de Santo Antonio
desqualifica a opiniio do fiscal da .freguesia a res-
peito de supostos corticos na rua do Lavradio ''a
quest5o d puramente higi6nica, e nada tem a ver com o
Fiscal ." (oflcio de IS de julio de 1879). Em outras
palavras, o fiscal .,discordava torque dCSCOQttccia os
preceitos da ci6ncia da Higiette, e o higienista kinda
fazia o favor de perdoi-lo por sua ignorfncia

Por um lada, d inegivel Q coder de seducio da
ideologia da Hygiene sabre alguns setores da sociedade
da dpocai por outdo lada, s5o tambdm impressionantes
os obsticulos impostor isua difus:o palos mecanismos
institucionais da Melba monarquia. Ea 18 de dezembro
de 1879, o ministdrio do Impdrio expediu um avigo man-
dando que as comiss6es sanitirias "intimem para que
seiam fechados os corticos ou estalagens, quer os que
ameacem rulna, quer os que, pda permanencia tem-se
tornado nocivos isadde publica ''. A medida representou
Mats uma vit6ria dos higienistas. que na ddcada de
!880 passaram a costar com o apoio mats decidido do
proprio governs central para a sua atuacio. Mas acon-
tece que o avigo eoi quest5o +ez ranger a velma miquina
institutional ea de.fisa do Facto liberal de respeito i
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trac3es repubs icanas
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5 . SABER E LyCRa

0 discurso dos higienistas contra as habitac6es
coletivas interessou sobremaneira a grupos enpresa-
riais atentos is oportunidades de investimentos aber-
tas com a expand:o e as trans.formac6es da malta urbane
da Corte. Haveria no processo um enorme potencial para
a especulac:o na construcio de moradias e no provimen-
to da in+raestrutura indispensivel iocupacio de novak
areas da cidade. A prestigiosa Ci6ncia dos higienistas
parecia legitimar as pretens3es dos empresirios ao in-
sistir na necessidade de uma terapia radical no centro
da cidade. e ao enfatizar sempre que a destruic3o das
moradias consideradas insalubres e a diaiinuic:o da
agjomerac5o de pessoas naquela area aran os dais notes
essenc ibis de t al t crap ia

0 crescimento da cidade para novak i,Teas tornou-se
factlvel a parter" dos aaas 1870 devido i &xpans3o das
Tinhas de bonds. Posco a posco, fazendas e chicaras
nos subdrbios farah sendo compradas e loteadas, nana
atlanta de. interesses entry empresirios da area de
transported e agentes do capital imobiliirio. bs ve-
zes, um mesmo empresirio atuava nas dubs areas de in-
vestimento. Um exemplo bastante citado na historiogra-
fia d o do Bario de Drummond, um Rome cu.ja aem6ria es-
te associada tambdm ao surgimento do logo do bicho
Drummond era socio da Cia. Ferro Carrie de Vila Isabel
e proprietirio de lotus no bairro do mesmo Rome. 0
inicio da ocupacio de Copacabana, ji nos aaas 1890,
foi outdo +ruto da associacio bonds/loteamento, envol-
vendo kinda o interesse de vereadores que Cram tambdm
empresirios messes ramos de atividade. Desenha-se as-
sam um pads:o de expand:o urbane que qujci se repetiu
em outras cidades brasileiras: primeiro, alguns empre-
sirios conseguem o monop61io na exploracao de services
publicis -- no .casa. concess6es para a operacao de li-
nhas de horde; paralelamente, outros grupos empresa-
riais, ou atd os mesnos. adquirem terras pouch valori-
zadas na periferia da cidade; finalmente, concluidas
as linhas de bonds e frito o loteamento dos terrenos,

investidores conseguem una renunerac3o astron6mica
.J/



Renta

Os corticos e estalagens da Corte, in+eccionados. cosa
se acha8 p8r suas pdssisas condic3es sanitirias sio os
tacos principals dotide surged as epideRias e nasceg
a+ecc6es Bdrbidas eH aRCata constants aos soradores
proxisos, raz:o pda qual +oras condenados .e d reconhe
coda a iRprescindfvel necessidade de, quando antes. se
reB kris habitac3es substituldas por outras, construi-
das segundo as re9ras higiinicas e de alusuel quito d
dice para resid6ncia de proletfrios. operdrios e eapre
gados subalternos

Venom aqua, portanto, que o impresario se aproprla
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Ar"thor Sauer consesuiu cunpr"it parte do contrato e
sua Coapanhia chegou a construir cinco vilas oper5-
rias. abrjgando una populacao superior a tr&s mil pes-
soas. Vieira Sotto, contudo, outdo que foi contenplado
com uma concesslo, fracassou na eapreitada Ji no do-
cuments de solicitacio do contrato. Q elppresirio apon-
tava a Concorr6ncia dos proprietfrios de portico coma
a principal dificuldade dos investidores

torque d intuitive que tats proprietirios. estabele-
cendo os alusu6is quito oats baixos do que poderiaR na-
zi-los os construtores dos novos prddios. dotados de
sodas as candic6es de hygiene e de con+orto de vida.
f orRariaR aura concorr&ncia isposslvel de sustetitar, 'e
de novo {ricaFi&8 senhores exclusives do seu campo de
torpe npeculac:o

Segundo Robert Pechnan e Luiz Queiroz Ribeiro, estu-
diosos da foriRacio do capital imobiliirio'no perlodo,
as alegac6es de Vieira South modem ser Contestadas de-
vido ao descompasso entry a enorme- procure e a pequena
o.ferta de monad-ias. Para eases autores, Vieira Sousa
n5o declarou o verdadeiro interesse dos "capitalistas
na investida contra as habitac6es coletivas: muitos
corticos ocupavam terrenos bem localizados, hd quito
integrados imalha urbane, e portanto Verdadeiras mi-
nas potenciais de investinento

0 1eitor talvez se records que Vieira Sotto era u©
dos Hones constantes da tonga vista de notiveis pre-
sented idemolic:o do Cabeca de Porch. O car"o !eitor
n8o se teri esquecido tampouco que Vieira Sotto Id es-
tava ao lido de Carlos Sampaio. e que amboy contribul-
ram com o esforco de denolicio providenciando a pre-
sence de 40 operirios da E.mpresa de Melhoramentas do
Brasil, companhia asta da qua] oran diretores. Trata-
va-se. sem ddvida. de interesse paIR coisa publica e
preocupac&o com a hjgjene das habitac3es lalvez .fosse
kinda mats que ipso. Em 1891, Q Conselho de Intend6n-
cia Muni.opal havia +echado um contrato com o enge-
nheiro Carlos Saapaio, que ficava encarregado de pro-
lotlsar a rua dos Caiueiros, a rua do Dr Joie Ricardo
e kinda abrir u8 tdnel no zorro do Livranento. ides-
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que diz esse docuaento

ser incoBodados'



sempre condenada pda Inspetoria -- antiga Junta
Cent ral de Hygiene

Abbas as vers3es valero palo que s3o: conjuntos de
arrazoados produzidos num memento de con.frito aberto
De qualquer forma, as vers6es explicitam para allot de
qualquer ddvida que higienistas e agentes imobilid-
rios estavam unidos pdas re+ormas urbanas e contra os
corticeiros. Se eu fosse um autos dado a grandiloqii6n-
cias te6rico-estilfsticas, terra escrito que acabamos
de reconstruir, em parte. Q processo hist6rico de .for-
mac5o da alianca entry a Ci6ncia e o Capital, alianca
este que serif essencial is transformac3es urbanas
radicals'' -- no sentido da hostilidade em relag3o is
classes pobres'' e i culture popular em gerd - do

initio do sdculo XX no Rio. Mas eu nio sou um tutor
grandiloqUente, e logo n5o rica escrito aquino que es-
crevi , apesar de t6- 1o provado
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6 . EPfLOGO

Antes de terainar este texto, precise ae antecipar
ua possivel aal entendido. Ao contririo de virias

personagens presences fiesta minha hist6ria. eu n:o
te-

nho a nada da suspeic5o generalizada. lsto e. eu
realmente n3o ache que todos os ref ormadores da cidade
na virada do sdculo Cram movidos apenas por considera-
c6es maquiavdlicas e interesseiras. V5rios doles. tal-
vez os maid importantes dentre des, certamente agiam
uoyidos por convicc3es latinas. e alguns doles conse-
suiraa vit6rias significativas contra flagelos humanos
reals e que precisavan ser controlados- -- coHO. por
exeaplo. as canpanhas bem sucedidas de Osualdo Cruz
contra a fibre aaarela e a varlola. Mas constatar al-
guns dos resultados atingidos n:Q sisal.rica f€cftaF os
olhos para o Palo de que. tnuitas vezes, tats resulta-
dos .foray obtidos a precos socials excessivamente ele-
vados, e que, apesar de o discurso cienti ficista da
Hygiene pretender pairar acima dos homers e para alda
da Moral. tratou-se sempre de tomas decis6es politicos

alcancados atravds das iniciativas das administrac6es
pdblicas. 6 clara, por exemplo, que havia motives, di-
gamos, nada 6bvios ou ''neutron". na opcio em pr ior czar

o combats a fibre amarela em detrimento da tuberculo-
se. uma doenca que. coho jd .foi mencionado. os pro '
prion ieddicos associavam inutrit:o e is condic3es de
trabalho e de vida eM gerd da populacio. Durante to-
dos eases ands de crime aguda de sadde publica na ci-
dade do Rio (entry aproximadamente 1850 e 1920). a tu-
berculose matou molto mats do que quaisquer das outras
doencas epidatnicas. A turberculose. portia. atacava in-
do.ferentemente broncos e negros. nacionais e estran-
geiros, ao contririo do que acontecia com a fibre ama-
rela, um verdadeiro flagelo principalmente para .os
ini9rantes. Rui Barbosa descreveu assam as caracteris-
t leas da +ebre amarela

6 u© 8al. de que s6 a rata negro logra isunidade. rare
desHentida apenas no curio das dais violentas epide-



ias, e es cujo obituirio, nos centros otlde avultava a
leigracao europdia, a cmtribuicio das co16nias estran-
geiras subia a 9? porcento sobre o total de aortos
Conservadora do eleaento a+ricana, extersinadora do
eleeento europeu, a praia aaarela. negreira e xatofoba.
atacama a exist&ncia da nac3o na sua Hedula. na seiva
regeneratriz do boe langue africans, coe que a corrente
iHi9rat6ria bos vee depurar as vedas da Besticage8 pri-
Hitiva, e nos dave. aos olhos do eundo civilizado. os
ares de ua aatadouro da raga bianca

As .palavras de Rui Barbosa n5o podium ser mats es-
clarecedoras. 0 canceled de civilizac::o adotado por
aqueles ho$tens implicava o ideal de embranquecimento.
o "depurav" as veils da mesticagem primitiva '', e into
signs.f'icava adotar medidas no sentido de viabilizar a
estrada macica de imigrantes europeus no pals. Uma das
medidas necessirias serra a melhoria das condic6es de
salubridade publica. com a 6nfase no combafe a doencas
que, cano a fibre amarela. pareciam ameacar principal-
mente os imigrantes. Nests sentido. a moderns pritica
da "9est3o cientffica '' da cidade escolhia cuidadosa-
mente seas beneficiaries -- into d, tomava saas deci-
s6es politicos -- e entendia que o saneamento e as
transformac3es urbanas n3o precisavam ter brandes com-
promissos com a methoria das condic6es de vida de uma
massa enorme de pessoas -- os negros, estes suspeitos
preferenciais, membros por excel&ncia das ''classes pe-
rigosas". De passages, os cientistas-administradores
priorizavam anal:amente a erradicac3o das doencas que
mats dificultavam n:o s6 a estrada de imigrantes euro-
peus, mas tambdm o investimento no pals de capitals
proven ientes do exterior

0 mats trigjco em Lada esse hist6ria d que a ale-
gac5o de ''cientificidade", de neutralidade nas deci-
s6es administrativas, graz sempre em seu carne a vio-
16ncia contra .a cidadania. Se os administradores. os
90vernantes, sio des pr6prios 90vernados por impera-
tives datos cientificos -- seiam estes imperatives a
criac8o das nantes +drteis de higienistas, naquela
dpoca, ou de econotRistas, mats recentemente --, n:o hi
o que negociar cow os cidad:os. esse massa de ignoran-
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segundo o tutor, o governs estava:

Trabalhadores suieitos "aos processor da experxen-
cia cientifica em none da presuncosa sabedoria ofi '
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PRINC IPAIS FONTES UTILIZADAS

l Fontes manuscritas (pesquisadas no Arquivo feral
da Cidade do Rio de Janeiro, a nio ser quando
houver indicac5o em contririo)

1.1 Corticos e estalagens, {ndice gerd. vo1. 3,
+l s . 339
C6dice 41-3-3S, documentacio avulsa, corticos
( 185S-189t )
Cod. 41-3-36, corticos. o+fcios da secretaria de
pollcia e do ministry do Inp6rio sabre as medi-
das a adotar . . . (1860}
C6d. 41-4-5, corticos e estalagens. papdis rela-
tives it demolicio de corticos.-,. (1892-1899)

1 .2 Estalasens com cases de com6rcio e corticos, in-
duce gerd , vo1 . 3. fls . 364-5
Cod. 43-1-24, estalagem com casa de coa&rcio,
alicia da secretaria de policia... (!876)
C6d,,. 43-1-a5, estalagem e corticos, requerimen-
tos e outros papdis relatives iexist6ncia e
fiscalizac5o sanitiria e de costumes
( 1 834- 1880 )
C6d. 43-1-26. estalagens e corticos. requerimen-
tos e outros papdis relatives it exist&ncia e i
-fiscalizac:5o sanitiria e de costuoies
( 1881 -1890 )

1.3 Hab it aches Coles twas
C6d. 44-2-7. habitac6es coletivas, estalagens ou
corticos. Virios papdis sobre medidas higi&ni-
cas . . . { 1855-1868)
cdd. 44-2-8, idea, para 1875-1885
C6d. 44-2-9, iden, para 1890-1893



1.4 Queixas, induce gerd, vo1. 4, fls. 480.
C6d. 49-1-29, queixa de Boradores contra dona de

cortico (1877) . ueixa sobre UB "grande portico '
entry outros (1883-1888)

I.s
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