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Nas cidades planejadas, principalmente naque1as que sofreram intenso
crescimento, pode-se analisar, pot meio das solu96es que as autoridades
governamentais deram ao problema habitacional, a questilo da prodU\l80 do
espaso. Dessa maneira, 0 conjunto urbano polinucleado constitufdopelo Plano
Piloto, cidades satelites e um grande nu.mero de favelas, chamado de Brasilia
(mapa no. 1), e0 resultadode uma serie de poHticas adotadas pelo governoda
cidade.A atual ocup89lo do CSp8\l0 habitacionalda cidade correspondea uma
produ\llo pensada e nIo ao resultado de mi~l')es intensas de popul&\l6es
pobres, scm acesso aresid8ncia, oem da natural acomoda\lio dos moradores
ao territ6rio.

o Modelo Tecnko-Cientiflco de Cldade

lnaugurada em 1960, a Capital Federal foi implantada no Centro-Oeste
para promover a integlll\l4o polftica e economica do pais, como &\lio
deliberada do Estado sobre 0 territ6rio com a intensio de eliminar obstAculos
a plena socializa\:io capitalista do esp89O. Brasilia foi 0 instrumento dessa
socializa\:io, com 0 intuito de desenvolver 0 Centro-Oeste ao mesmo tempo
que se desenvolvia a regiio mais industrializadado Pais, 0 Sudeste.
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Os desenvolvimentos regionais seriam combinados, mas desiguais.
Brasilia, entAo, faria parte de um processo de indust:ria1iza91o que ocorria
distante, seria "indutor dele, como bern 0 rcssalta Barbosa (1985). com tudo
aquilo que liga uma regiio as necessidades das indUstrias: abcrtura de
estrada:s, expanslo da atividade agricola, mercado de consumo concentrado,
etc.

o corolluio dessas politicas foram ~6es intensas. Em 1980, a
cidade havia atingido cerca de 1.200.000 habitantes. Nio dcwcria, por6m,
causar adn1ira91o 0 crcscimento demognifico porque precisava-se incorporarA
cidade praticamente tudo (construi-Ia, prov8-la de infra-estrutura e~
maisvariados)al6mde manter um numero suficientede trabalhadorespara as
tarefas mais humildes. Estes, como 0C0Inl comomente em cidades de paises
subdesenvolvidos., tornam possivel 0 surgimento daquele 1ipo de economia
urbana que Santos (1979) denominou de "circuito inferior", cap8Z de
incorporarurn numero extremamente elevado de pessoas, niantC-las 0 dar-lhos
poquenos empregos.

A Capital Federal, entretanto enquanto cidade, incorporava algo al6m
do moramente economico, apesar de estreitamente Iigada a ele, Brasilia seria 0

"simbolo", como bern 0 mostra Vosentini... (1986, p.23) do dcsenvolvimento
e, como tal, mi1ificada pela classe que lhe deu forma, mi1ifi~1o osta
encarnadado Plano Piloto, de LucioCosta (mapa no. 2)1.

o projeto urbane de Brasilia 6 fruto da proposta da Carta de Atcnas,
que pretendia coordenar e racionalizar as cidades, fazendo-as desenvolverem
se segundo principioscujas chaves se encontramnas quatro fun9i5es urbanas:
habitar, trabalhar, recrear-se e circular.Ospianos indicariam set:ores para cada
umadelas, de maneiraa fonnar um conjuntoharmonioso, integradoe belo, no
qualdesapareceriam as lutas de classe e as contradi9OCs sociais.

Apropriado peIaelite modernizante da d6cada de SO, posto em prBtica
pela tecnoburocracia emergente das novas re~ijes sociais de produ91o, com
forte influencia do Estado, 0 Plano Piloto, de LUcio Costa, pennitiu a gestio
urbana a partir de om modelo t6cnico-cientifico de cidade, que, mi1ificado,
apresentou-se como intocAvel. Racionalizou-se, assim a ocup891o do esp890e
a regul&9i1o interna da forca-de-trabelho, os candangos (trabalhadores da
construeao civil), tornou-se uma "&9iIo tecnica", desprovida de conteudo
social, que adequou meios a fins. No discurso oficial, as mudaaces que
ocorreram, e foram muitas, ou sAo "deturpa¢es" do plano original ou 0
resultado"natural" daconvivencia das pessoascoma cidade.
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o Plano de LUcio Costa se impOs, entAo, como uma ideologia utopica,
impessoa1 e abstrata, apropriado por todos os governosao loogo dos ultimos
25 anos e Ihes ditou as &96es, a racionalidade e os meios de atingir seus
objetivos de administr&9io publica.Esconde-se, dessa maneira, a historicidade
do fatourbano e pretendeu-se a cidade moderna, ideal e perfeita.

Os resultados das poJiticas embesadas nessa conCCJ)9io urbanfstica
produziram um C8p&9O fragmentado e, ao mesmo tempo, unificado por
deeisoescentra.lindas nos 6rg1os burocr8ticos do Plano Piloto.

Pretende-se, neste trabalho descrever e analisar alguns momentos da
constru\lio da Capital Federal, scm pretender esgotar todas as &96es
governamentais que resultavam na segre~io espacial dos mais pobres.
Trata-se antes de enfatizar alguns aspectos e nIo outros. Pode-se objetar que
toda perie>diz.&9io e arbitniria e nIo hitduvidaquanto a isso.

Entretanto, nIo se deve visualizaros perlodos como estanques, mas ao
conjunto deles como um processo que, tendo-se iniciado num determinado
momento, leva as propostas de solu\lio que, uma vez postas em pr8tica.
ocasionamos problemase as solU\llScs dos momentos seguintes.

A Cria~do CWades SateDtes, de 1956 a 1970

Brasilia foi projetada para uma popul&91o em tomo de 500.000
habitantes2. Supunha-se, entretanto, que a cidade, futuramente, crescesse
alem desse limite. Uma solu\llo, apresentada por Sir WillianHolford membro
da Comissio Julgadora do Concurso PUblico para a escolha do plano
urbanisticoda novacapital, foi delimitara cidade-mle, 0 Plano Piloto, entre...
500.000 e 600.000 mil habitantes e planejar 0 desenvolvimento posterior em
cidades-satelites bastante aut6nomas e auto-suficientes, de apoio dentro da
regiIo (Leituras, 1965, p.361).

A questlo habitacional das classes sociais que residiriam no Plano
Piloto foi equacionada de acordo com "a decislo de criar-se uma seqo&ncia
continua de grandes quadras dispostas em ordem dupla e singelade ambos os
lados da faixa rodoviaria e emolduradas por larga faixa arborizada" (Costa,
1965, p.349).

A cidade nIo seria ocupada, homogeneamente, por uma Unica classe
social. Para LUcio Costa (1965, p.349), "a arada9Io social podera ser dosada
facilmente atribuindo-se maiorvalor a detenninadas quadras".

o Plano Piloto previu, tamb6m,~ individuais, cercadas de
arvoredo e campo,para os mais ricos, e a eventualco~ de casas de alto
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valor arquitetOnico, como concessoes excepeionais (Costa, 1965, p.349).
Atualmente, tornaram-se as Peninsulas Norte e SuI e 0 Setor de MansOes
Park-Way.

Entretanto, a vivencia social acumulada par uma sociedade segregada
em classes sociais extremamente dispares detcnninou quem, concretamente,
usufruiria ou nfto, do novo esp890que !Ie estava produzindo. Como acentua
Epstein (1973, p.57), a soIu~1o apresentada por Lucio Costa foi incapez de
equacionar corretamente 0 problema do conflito de cIas~. Assumia-se que as
diferen~as entre os moradores da cidade seriam economicas e nIo soeiais, e
variariam dentro de limitesbestanteestreitos.

Nio eisto, porem, 0 que ocorreem sociedades de classes, nas quais as
dif~as de renda familiar correspondcm as difereneas, tambem, entre
classes sociais. E considerando ainda, que 0 mecanismo que acomoda as
~ no territ6rioe0 do Mercado imobiliario, mecanismo que se torna,
portanto80 mesmotempo economico 0 social, pode-se pereeber bastante hem
o sentido das medidasadotadas pelas autoridades govemamentais do Distrito
Federal para a soI1J9Io do problema da moradia.

E este apresentou-se logo em 1958. Silva (1971, pol31) relata as
reivindi~ dos candangos por terra e as soIU96es adotadas pe1as
autoridadesgovemamentais da epoca: "80 longoda estrada Brasflia-An8poIis,
adireita de quem se dirige para a cidade goiana, defronte da Cidade Livrc3,
cerca de quatro mil pessoas se instalaram em menos de oito dias (...). Tendo
construidoem poucosdias, principalmente a noite, para burIar a vigiIinciados
fiscais". Quando Juscelino Kubitschek foi jantar num restaurante da Cidade
Livre, os invasores se dirigiram ao sen encontro, reivindic:ando a posse dos
lotes onde haviam construfdo as habi~. A so11J91o adotada para abrigar
os demandantes foi criar a primeira cidade>-satClitc, que, aocootrario da
proposta de Holford, encaminhou-se no sentido de tun desenvolvimento
anterior ao da Cidade>-Mie, ainda inacabada e scm moradores. A primeira
cidadesatelitenasce a 5 dejuIho de 1958, com quatro mil habitantese jA com
favelas, a Vila Dimas e a Vila Matias, pois parte da~ desalojadanlo
possuiacoodi9Oes monet8rias de adquirirhabi~ no nosso esp89O.

A soIU91o das cidades-sat6lites foi adotada em seguida para fixer
pop~ de acampamentos de finnas empreiteiras, do DNOC
(Departamento National de Obras e Canais), Vila Amauri e Vila PIanaho,
dando origema Sobradinhoe Gam&, em 1960.

o Guari1 teve consI:ru9Io iniciada em 1966 para absorver popula96es
vindasde invasOes, n6cIeos provill6rios e funciona\rios pubIicos da NOVACAP
removidos de acampamentos.

30



o Nucleo Bandeirante, que deveria ser demolido apOs a inaugu~ do
Plano Piloto, tenninou, apos forte resistancia de seus moradores, sendo
elevada a condi9Ao de cidade-satelite, em 1961. A ordeJl89io territorial
iniciada em 1964 previa mudan9as no traeado urbano e a CODStru9iio de
enonne praca civica, Oaf, resultou que metade dos barracos existentes foram
demolidos e os desalojados fundaram, proximo ao N6cleo, as invasOes da Vila
Tenorio e Vila Esperance, junto as pre-existentes favelas do Morro do
Querozene, Bernardo SayAoe favela do IAPI (Epstein, 1973, p.80).

Planaltina e Brazlindia, antigas cidades goianas, foram incorporadas ao
espll90 da nova capital.

Em 1968, a primeira fase de produeso do es~o habitacional de
Brasilia estava completo e a disponibilidade de moradias era insuficiente para
a popul~Ao em constante crescimento, pois a terra, em maos do governo, por
intermedio da NOVACAP4, era leiloada parcimoniosamente. 0 Plano Piloto
pennanecia muito aquem de sua popul89iio limite, enquanto as cidades
satelites aumentavam rapidamente. Em 1970, para uma popula9Ao total do
DR em tomo de 520.000 habitantes, 0 Plano Piloto contava com cerea de
115.000 e as cidades-sat6lites acumulavam mais ou menos 365.000. 0
crescimento das cidades-satelites, pacem, nAo significava desafogo para as
pop~Oes de baixa rends, visto que as solu9Oes do problema habitacional
deveriam passar pelo mercado imobiliario, mesmo administrado pelo
EstadolNOVACAP. Conseqilentemente as favelas aumentaram muito, tanto na
&.rea urbana quanto na rural. Entretanto, a atua9iodo governo concentrou-se
na area urbana, pois ali estava a am~a ao plano da cidade.

As "~Oes tecnicas" destinadas a racionalizar 0 uso do territ6rio
iniciaram-se com a comissao de SupervisAo dos Nucleos Habitacionais
Provis6rios (CSNHP), com a finalidade de "administrar, supervisionar,
controlar os nucleos habitacionais n80 pennanentes e situados na area
territorial do DistritoFederal" (ocupeeees, 1981, p.9).

Em 1959, foi criado "um Grupo de Trabalho para estudar e propor
medidas sobre a erradiCfl9Ao das favelas da Invasio do IAPI e Vila Tenorio"
(Ocupacoes, 1981, p.12), que, em 1970 se transformou em Comissao de
Erradi~Ao de Invasoes, com "competencia deliberativa (...) para planejar,
coordenar e executar as medidas resultantes de suas decisoes" (Ocupacoes,
1981, p.l6).

Finalmente, aceitou-se que as invasoes nAo deveriam ser fixadas nos
locais onde se encontravam e continuou-se 0 processo de remQ900 dos
favelados. A desobstrueao da area central tenninou com a erradi~Ao da
favela do IAPI e a fixa9Ao dos erradicados num novo nucleo habitacional, a
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Ceilindia, cujo nome prov6m, ironieamente, da Comisslo de EmdiC89lO de
Invas6es - eEl. Foram dcsalojadas cerca de 70.128 pessoes, babitantes de
14.607 barraeos.

A re~1o da fOlVa de trabalho do Distrito Federal tcrminou par
formar uma cidadcpolinuclcada, "omconjunto urbano com Doclcos mUltiplos
(Paviani, 1985), que Cordeiro e Kohlsdorf (1981, p.2) denominam de centro
comsua periferia.

Manteve-se 0 PlanoPilato, de Lucio Costa, mas a cidadefragmentou-se
irremediavelmentc.

Consollda~lo do FradonaJnento Espadal: 1970-1915

No inieio da decada de 70, Brasflia cxperimentou novo surto migratOrio.
o namerode habitantes saltoude 524.300para750.000, em 1975. A~
da terra, fossem par perticulares, fosse pelo Estado, ocasionava aumento
cxagerado DO PfC90 das moradias cscassas. A transfcrincia acelcrada de
6rg1os governamentais DO pcriodofoi urndos grandes motivos do incremento
verificado, trazendo para a cidade pobres e ricos e aumentando as
disparidades de rendaentre 0 PlanoPiloto e as cidades-satelitcs. Por excmpl0,
em 1975, a rendaper capita DO PlanoPiloto correspondia a 38 vezes 0 salArio
minimo e em 1979, 43 vczes, enquanto na Ccilindia, para 0 mcsmo pcriodo,
encontramos 4,7 vezcs e 5,3 vezes5.

A manuten910 do Plano Pilotose faziaempurrandoo creseimento para
as cidades-satelites. Em 1976, cerca de 47%, da area das duas asas do Plano .
mantinham-se desocupadas e, nos setores de MansOes, nas peninsulas, 9OOA!
dos lotes permaneciam vazios (Gonzales, 1985, p.85). 0 aumento
populacional no periodo 70-75 foi da ordem de 68,80/0, mas 0 Plano Pilato
creseeu apenas 3,6%, ao mesmo tempo que os residentes na cidade-mle
representavam uma parcela cada vez menor da populll9lo urbana: em 1970,
cram 30%; em 1977,26% e em 1980,24%.0 numero de famflias urbanas
era, em 1976, de cerca de 140.618. Entretanto, 0 numero de unidadcs
residenciais definitivas oscilavam em torno de 80.313. Havia, portanto, urn
saldode 60.305 famflias vivendo em barracos, em sublOC/l9Io ou agregados a
outras famflias (Gonzales, 1985, p.85). A BHIS6 havia construfdo, ate 1973,
somente 8.400 residencies, concentradas no Guara (6.000) e em Taguatinga
(1.600).

Uma serie de pressoes fazia-se sobre as autoridades governamentais:
pressao para abrir novos espacos habitacionais, tanto para os mais pobres
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como para os mais ricos, haja vista a dcsocuPf19lo do Plano Piloto; pressIo
para criar novas footes de emprego, como abrir a cidade para a
industrializa9Ao.

Fazia-senecess8rio tomardecis6esque, por urn lado"racionalizassem" a
ocut>a9Ao espacialdentro do OF, balizando0 rumo das novas /l96eS t6cnicas e,
por outro lado, indicasscm 0 que se tomaria a nova Capital Federal quanto a
uma politicade empregos, pois esta reverteriasobre a politicahabitacional.

As discuss6es e, de certa maneira, a atwl9Ao do govemo, podem ser
seguidas no 10. Seminario de Planejamento Govemamental de Brasilia (lo.
SEPLAG), realizadoentre 21 e 26 de novembro de 1975.

Resumindoos dias de discussio, a visaodo govemo foi de que:
1) Brasiliadevia ser mantida como cidadCHldministrativa, portanto, com

reduzidonumero de babitantes, scm oferecernovas altemativas de emprego;
2) 0 crescimentodemogrilfico aceleradochocava-se com ostepropbsito

basico;
3) 0 desafogo populacional devia ser realizado no entomo, na assim

chamada ''Regiao Geoeconomica", ou seja, nos municipiosvizinhos.
Quanto a questAo habitaeional do OF, estabeleceu-se que

provavelmente, 0 crescimento populacional dificilmente seria contido e as
propostas foram no sentido de orientar a localiza9lo dos novos contingentes
que demandariam Brasilia, no futuro. Para tanto, foi desenvolvido 0 Plano
Estrutural de Organiza9Ao Territorial (PEOT), tendo em vista urn
planejamento global do territoriodo OF e prevendoareas de expanslo futura.

A &rea proposta para os futuros assentamentos cram vistas como pre
anunciadora daf~ de uma densa aglomCf89lo urbana que, partindo do
coniunto Taguatinga-Ceilindia, englobaria 0 Gama e se estenderia pelo
municipio de Luziania, com umapopulacjo superior a 1,5 mil habitantes
(PEOT, vol. I, p.209). Dentro do OF se localizariam 960.000, de tal maneira
que no ano 2000, a populll9Ao da capital federaltotalizassecerca de2.400.000
habitantes.

Com as recomendaeoes do 10. SEPLAG e as propostas do PEOT, 0

Govemodo Distrito Federal (GOF) encontrava-se de posse deuma politica de
empregos e de assentamentos habitacionais, que expIicitava prioridades
definidas a escala local para os diversos 6rgAos publicos encarregados da
gestio da cidade. Partiu de problemas especificos sentidos, na epoca, com 0

acelerado crescimento demografico e buscou manter intacto, tanto quanto
possivel, 0 plano de LUcio Costa e conter as cidades-satelites jil instaladas.

Em inicios da decada de 80, a politica habitacional do GOF procurou
implementar 0 PEOT e seguir as recomendacoes de limitar as fun90es da
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cidadee, de certa maneira, a oferta habitaciona1. Em 1984, a primeira cidado
sat6litedos assentamentos do PEOT,a Samambaia, entrou em fase do projeto
paraimplemenfa9ilo por etapas, masa ofertade lotes fez-se lentamente, com a
Iici1:a9ilo dos lotes a om preeo56acessivel aclasse media.

Como os novos terrenos estavam fora das possibilidades dos mais
pobres, 0 govemo instalou 0 PAPE - Programa de Assentamentos
Populacional de Emergancia, executado de 1983-1985, operacionalizado
dentro dos padr6es do PROMORAR (Programa deE~ de Sub
babita96es, no imbito do extino Banco Nacional de Habit89Io). 0 programa
fez-se em sentido contr8rio 80 PEOT, pais as popula9Oes seriam assentadas
nos pr6prios locaisde moradiaou pr6ximos a etas, nas cidades-satelites onde
houvessem invasOes, como a Nova Divineia e a CandangolAndia, no N6cleo
Bandeirante, e a Quadra 23, no Guar8, par exemplo.

Pretendia-se atingit ccrca de 17.366 famflias, dos 100.000 moradores
em favelas, fundos de lotes, etc. Atendeu-se a 14.000 deIas. em csp890S
diferenciados, dos quais parte ja mudou de dono: passavam para a classe
mediabaixa, incapazde encontrarmoradiaacessfvel 80S seus sal8rios.

No infcio da decada de 80, pereebe-se que, a par de uma tendancia
centrifuga, outra contr8ria, em di~ilo 80 centro, se fazia sentir como
prenunciadora das novaspoliticashabitacionais, apOs 1985.

o Periodo AtuaI: 0 Caos Urbano?

ApOs 1985, as propostas dos governantes da cidade incorporaram as
premissas anteriores de manter Brasilia como centro politico-administrativo,
em tentar conter 0 fluxo migrat6rio e em preservar 0 Plano Piloto, de LUcio
Costa, inclusive tombando-o, em 1987, comomonumento publico.

Entretanto, a medida que as superquadras e as peninsulas se povoam,
crescem as demandaspar novosespaeos para construir em areas pr6ximas 80

centro, ja agora extremamente escassas. Segundo as recomen~Oes de 10.
SEPLAC, acelerou-se a venda de proj~s nas superquadras, mas para que
empresasparticulares as revendam pelomelhorpreco,

Acelerou-se, tamb6m, a venda de lotes nas peninsulas norte e sui,
aumentando-as desmensuradamente. De certa maneira desafogou-se, na
d6cada de 70, 0 problema de morar das classes medias. Procurou-se,
igualmente, center construcoes em larga escala, como maneira de sustar as
migracoes, A questAo do emprego ligada a este aspecto oo\ista da seguinte
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recomenda9Ao "racion~ do ritmo de obras do Distrito Federal, com 0
intuitode estabilizar0 mercadode trabalho"(10. SEPLAC, Vol.VI. p.89).

Na decada de 80, ja com uma popula9lo de 1.200.000 babitantes,
longe, portanto do estabelecido pelo PEOT, 0 Distrito Federal enfrentou novo
e agudo problema babitacional para todas as classes sociais. Os alugueis e 0
~ dos im6veis subiram assustadoramente. 0 aumento do~ da terra e
da babita9Ao tornou os menos ricos, mesmo dentro da classe acima de 6
saIarios mfnimos, incapazes de se manterem nas 81'eas elitizadas no Plano
Pilotoe peninsulasnorte e sui e a classe media foi empurrada pera as cidades
satelites, deslocando os mais pobres para as invasOes ou para os loteamentos
nos municipios limftrofes doDF.

As medidas adotadas pelas autoridades fizeram-se em dire\:6es
conflitantes, das quais podemos, de maneiragerai, indicar tras.

A primeira delas foi reforvar a cidado-mie com um novo plano de
expansio, chamado de "BrasiliaRevisitada (1985-1987)", no qual se pretende
a COnstru9Ao de seis novas 81'eas: duas looalizam-se na parte oeste da cidade,
ao loogo da Estrada Parque Industria e Abastecimento; a tercoira seria a
tixa9Ao de um antigo acampamento no Plano Piloto, cujos moradores
empreenderam uma hem sucedida campanha contra a erradi~; a quarta
seria de quadras comerciais na fronteira do Plano Piloto; as duas Ultimas, as
AsasNovasNorte e Sui, alem do LagoParanoa.

Evidentemente, esses novos assentamentos implicario em modi1ica9Oes
no Plano Piloto, nem que seja para estabelecer comullica9lo entre as novas
areas e as antigas.

A segunda dire9Io foi acelerar a comercializa9Ao da cidado-satelite de
Samambaia, prevista para abrigar cerca de 300.000 pessoas (mas a venda dos
loteseainda muito lenta).

A terceira dil'e9lo. como 0 nUmero de favelas e favelados aumentam
constantemente, e no sentido de conter as invasOes menores e,
paradoxalmente, fixar as mais antigas, de resto impossiveis de erradicar,
devido ao seu tamanho. Assim a Vila Parano8, com cerca de 4.000 barracos,
ja tem em estudo um plano de constru9Ao de infra-estruturae de~
dos lotes.

Outros invasoresforam menos felizes. Um caso hemdocumentadopela
imprensa referiu-se aos "invasores da 110 Norte". Trata-se de eerca de 500
familias que se apossaram de lotes na SQN (Super Quadra Norte) 510 e nelas
construiram seus barracos, em mareo de 1987. 0 govemo disp6s-se a
eonvencer os moradOres da invaslo a mudarem-se paraBrasilinba, municipio
vizinho, em lotes doados pela prefeitura local, a cerca de SOkm do Plano
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Pilato, ou para Santo Ant6nio do Descobcrto, outro municipio igualmentc
distantc. Os que IUlCitaram a sugcstlo do govcmo tornaram-sc mais e mais
pcrifcrizados. Os outros, voltaramparaoutras favclas ou para assu~
em "fundos dequintal", Iocaisde oode haviam saldo.

As medidas govcmamentais apontam ainda num quarto sentido, cste
por6m ja fora do territ6rio do Distrito Federal: os municipios do assim
chamado "entomo do OF", limftrofcs aCapital Federal e cujas cidades do
inc:orporadas como "dormit6rios" para uma popula9lo que trab8lha em
Brasilia, mas nIo ganha 0 suficicntc para morae dcntro de scus Jimitcs. A
oferta cspcculativa de csp890S habitacionais por cmpresas imobiliilrias
transformou estes municfpios num imenso abrigo de popula96cs pobres, Os
lotescolocados a venda, a razIo deuma familiade 5 pc8lI08S por lote, poderIo
abrigar mais de tres milh6cs de pcssoas. Atualmentc, contam com apcnas
S40.000,emhabi~ precArias e carentesdeinfra..cstrutur.

Penpedlvu para0 Futuro doPlano PDoto e de B.....

o Plano Piloto, cnquanto modclo de ocu~ ftsico-cspecial
implementado como sc estivcsse fora e a16m das rel896cs sociais, podc scr
mantido e podemos dizer, b6stantc prescrvado por um periodo DO qual os
govcrnantes foramcscolhidos e olio eleitos.

Os caminhosa screm scguidos no futuro, hem0 acrcditamos, scgucm as
sol~ eleitorais, D8S quais os exclutdos do Plano Piloto cscolhcrlo os
futurosadministradores da cidadc. Isto ta1vez signifiquc mudan988, taMz 010.
No cenilrio brasilciro, clci¢cs nunca acab8ram com as pcrifcrias urbsnas, mas
algum tipo de compromisso social sera, com toda certeza, cclcbrado entre os
politicos locais e os eleitores carentes de habifa9lo e este compromisso
rovcrterllsobre 0 Plano Piloto.

Como resultado global das poHticas adotadas ate 0 momento, Brasilia
enquanto projeto urbano, ftagmentou-sc, pois as cidadcs-sat6litcs terminaram
por apresentar idcntidadcs proprias. 0 Guar8, por excmplo, 6 quase uma
cidadc de classe media; Taguatinga tendc a concentrar as atividadcs
iodustriaise Ccil8ndia tomou-sc um grande reservat6rio de ~~trabalho.

A imprcssio 6 de que Brasilia, ao inv6s de cxpendir-sc, tcrminou por
ficar restrita ao Plano Piloto e a fragmentB9l1oreduziu a Capital Foderal a um
pequenoterrit6riodo Distrito Federal.

Um fato, por6m, deve scr considerado para 0 futuro: a gestio urbana
ineorporara, por meio de press6cs, as demandas dos CSp890s criados para
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manter intacto 0 modelo tecnico-burocratieo de cidades, pois as cidades sAo
rela90es sociais materializadas em esp890 construido.

Notas

lA 12 de merco de 1957, instalou-se a Comissao Julgadora do Concurso
PUblico para a escolha doPlano Urbanistico da Nova Capital do Brasil; nos
dias 13 e 14, a Comissao reuniu-se para 0 exame dos projetos; no .dia 16,
escolheu 0 Projeto no. 22, da autoria de LUcio Costa.

2A Lei no. 1.803, de 05 de janeiro de 1953, que autorizou 0 Poder Executive a
realizar estudos definitivos sobre a local~80 da Nova Capital da
Republica, recomenda que estes se fizessem numa base de 500.000
habitantes. Estipulava, tambem, uma area de cerca de 5.000km2 para a
constituieao do Distrito Federal (Silva, 1971, p.58-59).

3A Cidade Livre foi implantada em 1956, como base da constru9Ao de
Brasilia e como nucleo provis6rio, onde se estabeleceu 0 primeiro comercio
e a residencia dos pioneiros, em terrenos cedidos em regime de comodato,
pois a cidade seria demolida ap6s a inaugur/l9Ao deBrasilia.

4A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a qual foi
atribuida a execu980 das obras e services de interesse da cidade, foi criada
pela Lei n. 2.874. Uma dentre as soas muitas atribuieoes, era 0

planejamento e execu9Ao de todas as obras referentes a constru980 de
cidade; outra, a aquisi980, permuta, a1ien~80, I~Ao e arrendamento de
im6veis na area do novo Distrito Federal. Em 1973, seu departamento
imobiliArio tornou-se autonomo, com a design/l980 de TERRACAP 
Companhia Imobiliaria do DF. 0 sistema de vendas de terra era. e continua
sendo, 0 de leiloes.

50 Salano Minimo, em 1975, correspondia a Cr$ 532,80 e em 1979 a Cr$
2.268,00.

6Sociedade de Habitacoes de Interesse Social, 6rgAo govemamental
responsavel pela constru9iiode casas populares.
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