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APRESENTAÇÃO
A obra “Iniciação Científica: Educação, inovação e desenvolvimento humano”, reúne 

trabalhos de pesquisa e experiências em diversos espaços, com o intuito de promover um 
amplo debate acerca das diversas temáticas, ligadas à Educação, que a compõe.

Ao refletirmos sobre a Iniciação Científica percebemos sua importância para 
a Educação, pois permite o desenvolvimento do potencial humano que os envolvidos 
mobilizam no processo de pesquisa; ou seja, é o espaço mais adequado para estimular 
a curiosidade epistemológica, conduzindo a aprendizagens que podem nascer de 
problemáticas postas pelas diversas questões cotidianas. 

Depois da mobilização ocasionada pelas diversas inquietudes que nos movimentam 
na cotidianidade e ao aprendermos a fazer pesquisa, entendendo o rigor necessário, 
nos colocamos diante de objetos de conhecimentos que exigem pensar, refletir, explorar, 
testar questões, buscar formas de obter respostas, descobrir, inovar, inventar, imaginar e 
considerar os meios e recursos para atingir o objetivo desejado e ampliar o olhar acerca 
das questões de pesquisa.

Nesse sentido, os textos avaliados e aprovados para comporem este livro revelam a 
postura intelectual dos diversos autores, entendendo as suas interrogações de investigação, 
pois é na relação inevitável entre o sujeito epistemológico e o objeto intelectual que a 
mobilização do desconhecido decorre da superação do desconhecido. Esse movimento 
que caracteriza o sujeito enquanto pesquisador ilustra o processo de construção do 
conhecimento científico. 

É esse movimento que nos oferece a oportunidade de avançar no conhecimento 
humano, nos possibilitando entender e descobrir o que em um primeiro momento parecia 
complicado. Isso faz do conhecimento uma rede de significados construída e compreendida 
a partir de dúvidas, incertezas, desafios, necessidades, desejos e interesses pelo 
conhecimento.

Assim, compreendendo todos esses elementos e considerando que a pesquisa 
não tem fim em si mesmo, percebe-se que ela é um meio para que o pesquisador cresça 
e possa contribuir socialmente na construção do conhecimento científico. Nessa teia 
reflexiva, o leitor conhecerá a importância desta obra, que aborda várias pesquisas do 
campo educacional, com especial foco nas evidências de temáticas insurgentes, reveladas 
pelo olhar de pesquisadores sobre os diversos objetos que os mobilizaram, evidenciando-
se não apenas bases teóricas, mas a aplicação prática dessas pesquisas.

Boa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira 

Carla Linardi Mendes de Souza
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RESUMO: A discussão sobre o espaço público 
ganhou importância significativa em âmbito 
acadêmico e social nos últimos anos, tendo 
em vista as mudanças de uso, acessibilidade 
e sociabilidade e como equipamento urbano. 
Alguns dos espaços públicos mais comuns 
nas cidades são as praças públicas. É neste 
sentido a pesquisa teve por objetivo analisar 
a funcionalidade da Praça Eurides Romano 
na pequena cidade de Moreira Sales-PR. 
A metodologia foi constituída de pesquisa 
bibliográfica em livros, teses, dissertações e 
periódicos científicos, pesquisa de campo, e 
análise dos resultados. Os resultados da pesquisa 
indicam que a Praça Eurides Romano possui 
importância histórica para a cidade, no entorno 
dos quais, o núcleo urbano foi se estruturado. 
Essa praça assume diferentes posições no 
cenário urbano e exercem diferentes papeis de 
polarização no contexto citadino, pois engendra 
um cotidiano urbano típico das pequenas cidades, 
em que a vida social de seus habitantes ainda 
possui vínculos muito fortes com seus espaços 
públicos, os tornando efetivamente territórios de 

sociabilidades, de consumo e de lazer, sobretudo 
na praça em estudo. Essa se torna território onde 
ocorrem os principais eventos, manifestações 
e práticas sociais. Desta forma conclui-se que 
a praça com seus diferentes usos e funções é 
um local de sociabilidade na pequena cidade de 
Moreira Sales.
PALAVRAS - CHAVE: Praça; Espaço Público; 
Pequena Cidade.

THE LITTLE TOWN AND ITS SQUARE: 
THE PUBLIC SPACE AND ITS DIFFERENT 

FUNCIONALITIES
ABSTRACT: The discussion about public space 
has gained significant importance in academic 
and social environment in recent years, in 
view of the change of use, accessibility and 
sociability and as urban equipment. Some of 
the most common public spaces in cities are 
public squares. In this sense the research was 
to analyze the functionality of Eurides Romano 
Square in the small town of Moreira Sales-PR. The 
methodology consisted of bibliographic research 
in books, theses, dissertations and scientific 
journals, field research, and analysis of results. 
The survey results indicate that Eurides Romano 
Square has historical importance to the city, in 
the vicinity of which the urban core has been 
structured. This square takes different positions in 
the urban setting and exert different polarization 
roles in the city context, it engenders a typical 
urban daily life of small towns, where social life 
of its inhabitants still has very strong ties with its 
public spaces, making them effectively territories 
of sociability, consumption and leisure, especially 
on the square in the study. This becomes territory 
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where the main events, demonstrations and social practices occur. Thus it follows that the 
square with its different uses and functions is a sociability place in the small town of Moreira 
Sales.
KEYWORDS: Square; Public place; Small town.

1 |  INTRODUÇÃO
O espaço público vem sendo discutido por pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento científico e mais recentemente pela ciência geográfica com os trabalhos de 
Gomes (2006) e Serpa (2011).  Para Gomes (2006) o espaço público deve ser compreendido 
como o conjunto indissociável das formas com as práticas sociais.  Segundo o autor, essa 
ideia deve permear o olhar geográfico sobre o espaço público.  Já Serpa (2011) considera o 
espaço público como espaço da ação política na contemporaneidade e ainda como espaço 
simbólico, na qual se manifestam diferentes ideias de cultura e sujeitos. Nesta perspectiva 
Serpa (2011) evidencia a transformação destes espaços em mercadoria e sua consequente 
apropriação desigual.

Alguns dos espaços públicos mais comuns nas cidades são as praças públicas. É 
neste sentido que a pesquisa teve por objetivo analisar a funcionalidade da Praça Eurides 
Romano na pequena a cidade de Moreira Sales.

Entender a praça pública nos dias atuais nos leva a refletir sobre a sua configuração 
e os seus usos, ou seja, entender o modo como à sociedade se organiza e espacializa 
neste lugar. Ao longo da história, ocorreram mudanças na sociedade que interferiram no 
arranjo físico, ou seja, nas formas, funções e uso desses espaços públicos.

Essa complexidade pode ser direcionada no espaço urbano quando se direciona 
o olhar para as praças públicas, observando-se para as suas diversas morfologias e para 
as relações sociais desencadeadas pelos atores que compõem o cotidiano urbano. Esse 
exercício demanda a compreensão de espacializações próprias, que vão pouco a pouco 
transformando o espaço público da praça, ou seja, é destinado ao lazer, de sociabilidade e 
exercício político dos habitantes de uma cidade.

Esse exercício político pode ser projetado nas praças públicas por meio de duas 
esferas da vida social moderna (a pública e a privada). Essas esferas não são constituídas 
apenas pela organização social e política, mas pelo comportamento perante a si mesmo, 
separando dessa forma os mundos da individualidade e da coletividade.

É neste contexto, que a vida pública e privada vai se inserindo nos espaços públicos 
da cidade, tornando-os territórios. Dessa forma entendemos que essas duas esferas 
possuem forte ligação com as formas de apropriação das praças públicas, e desse modo 
centramos nossas observações nesses territórios da cidade de Moreira Sales.

Os territórios de nossa investigação localizam-se na parte central da pequena 
cidade de Moreira Sales, ou seja, trata-se Praça Eurides Romano que possui importância 
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histórica para a cidade, no entorno dos quais, o núcleo urbano foi se estruturando por um 
longo período de tempo. Essa praça assume diferentes posições de destaque no cenário 
urbano e exercem diferentes papeis de polarização no contexto citadino, pois engendra 
um cotidiano urbano típico das pequenas cidades, em que a vida social de seus habitantes 
ainda possui vínculos muito fortes com seus espaços públicos, os tornando efetivamente 
territórios de sociabilidades, de consumo e de lazer, sobretudo na praça central. Essa se 
torna território onde ocorrem os principais eventos, manifestações e práticas sociais.

Os aportes metodológicos da pesquisa foram constituídos de pesquisa bibliográfica 
sobre praças e espaços públicos, pesquisa de campo e análise dos resultados.

2 |  A PRAÇA: REFLEXÕES TEÓRICAS
Afinal como podemos definir praça pública?
Para Robba e Macedo (2003, p. 17), as praças públicas são “espaços livres públicos 

urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de 
veículos”. É neste sentido que entendemos que os autores valorizam os aspectos formais 
do significado de praça, levando-se em consideração a configuração física desse território.

Na perspectiva da geografia devemos entender a praça como um elemento do espaço 
urbano, sendo este formado por uma história, por vivências, experiências e imaginários e 
simbolismos impressos por diferentes atores que atuam neste espaço público.

Para Coradini (1995, p. 12) “[...] as praças surgem no cenário urbano com uma 
identidade própria, segundo o imaginário de cada época. Essa identidade corresponde 
às imagens e as representações que são construídas a partir de diferentes discursos, 
usos, olhares [...]”. Dessa forma as praças assumem diferentes significados em diferentes 
épocas.

Para Webb (1990), a praça é conhecida como os microcosmos da vida urbana, 
oferecendo excitações e descanso, comércio, cerimônias públicas, etc.; um lugar para 
encontrar amigos e ver o mundo passar. Na concepção de Lamas (1993), a praça é o 
lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, 
de manifestações da vida comunitária e, consequentemente, de funções estruturantes e 
arquiteturas significativas.

Segundo os autores Robba e Macedo (2003), Coradini (1995), Webb (1990), Lamas 
(1993) as praças enquanto espaços públicos tiveram ao longo da história da humanidade 
grandes transformações sociais desde a Idade Antiga até a Contemporânea, idealizando 
padrões distintos de organização de cidades de acordo com as necessidades de cada 
tempo. Desta forma, a vida social interferia e ainda continua a interferir nas formas de 
estruturação do espaço urbano.

Robba e Macedo (1993) destacam em seu livro “Praças Brasileiras”, que o Brasil 
vivenciou quatro períodos distintos, desempenhando diferentes funções. No período 
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colonial esta atendia o convívio social, uso religioso, o uso militar, o comércio e as feiras 
a circulação e a recreação. Já no período eclético visava à contemplação, o passeio, o 
convívio e a cênica. Quanto ao período moderno destacam-se: à contemplação, recreação, 
lazer esportivo, o convívio social, e cênica. E por fim o período contemporâneo caracterizado 
pela contemplação, recreação, lazer esportivo e cultural, convívio social, comércio, serviços, 
circulação e cênica.

Porém, Ferrara (1993, p. 225) observa que foi a partir da segunda metade do século 
XX que:

A praça, a avenida, a multidão, enquanto expressões públicas da cidade, 
foram substituídas pelas versões urbanas íntimas, demarca-se claramente 
o espaço individual separando-o do coletivo, e reivindica-se a demarcação 
sígnica dessa visão em nome da propriedade, da segurança, da tranqüilidade 
íntima e da livre expressão.

Nessa nova imagem urbana colidem o público e o privado, prevalecendo o 
segundo sobre o primeiro, na medida em que agora, os espaços coletivos 
urbanos – praças, avenida, ruas, galerias, lojas e pavilhões - cedem lugar à 
habitação como espaço urbano da intimidade, espaço vedado, seguramente 
protegido por portões, grades, murros, múltiplos signos de vedação, o mundo 
da solidão, a casa como lugar onde nos escondemos.

Nos dias atuais existem várias possibilidades de lazer oferecidas pela tecnologia 
à sociedade contemporânea, que podem ser utilizados nos espaços públicos das cidades 
grandes, médias e pequenas, porém não garantem segurança da população tendo em vista 
que na maioria das vezes há divergências entre o público e o privado. Deste modo, para 
que a praça atraia o homem moderno, seduzido pelo mundo da informação tecnológica 
e por novas opções de lazer “ela precisa incorporar a musicalidade de antigos coretos e 
resgatar a alegria das festas ancestrais, reinterpretando-as com equipamentos de lazer 
ativo que reproduzam a mesma animação, intensidade e vibração percebidas na televisão” 
(CASÉ, 2000, p. 63). 

Lynch (1999, p.21) defende que as praças devem ser “espaços de encontro e lazer 
dos transeuntes, são locais de escape dentro do contexto urbano, onde proporcionar o 
bem-estar dos indivíduos é o principal objetivo. Para tal, o mobiliário e os equipamentos 
urbanos como bancos, iluminação, fontes, coberto vegetal, sombreamento [...]”.

É neste sentido, que a pesquisa tem como ponto central de análise da Praça Eurides 
Romano a partir das quatro categorias das propostas por Milton Santos (1997), estrutura, 
processo, função e forma. Essas categorias nos possibilitam entendermos que o espaço é 
um produto social em permanente processo de transformação.

Para Santos (1997, p.52)

[...] A geografia tende a ser cada vez mais a ciência dos lugares criados 
ou reformados para atender determinadas funções, ainda que a forma 
como os homens se inscrevem nessa configuração territorial seja ligada, 
inseparavelmente, a história presente. Se os lugares podem esquematicamente, 
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forem os mesmos, as situações mudam. A história atribui funções diferentes 
ao mesmo lugar.

Milton Santos (1997), destaca que a forma é o aspecto visível de uma determinada 
coisa, ou seja, corresponde a um objeto ou um arranjo ordenado de objetos, por exemplo, 
uma favela, uma fábrica, um distrito industrial, no nosso caso, “as praças pública”. Cada 
forma possui uma configuração social. Na maioria das vezes a forma permanece após ser 
criada e usada para desempenhar o papel para o qual foi produzida. Poderá com o tempo 
assumir papeis diferentes de acordo com o momento histórico.

Já a função é caracterizada como atividade essencial de qualquer forma espacial, 
ou seja, é a tarefa ou atividade esperada de uma forma, por exemplo, o habitar, o lazer, o 
trabalho, no nosso caso as praças que desempenha principalmente a ecológica, o lazer, a 
estética.  A relação existente entre as duas é direta, as funções estão materializadas nas 
formas e estas últimas são criadas a partir de uma ou várias funções.

É neste contexto, que tanto a forma como a função não pode estar dissociada de 
um ou outro elemento que compõe a organização do espaço, ou seja, a estrutura. Esta é 
a inter-relação das diversas partes que compõe o social. Neste sentido, é fundamental a 
compreensão de cada período histórico para que se entendam as transformações ou inércia 
das formas. Por outro lado, é essa estrutura socioeconômica que acaba estabelecendo os 
valores dos diversos objetos geográficos, num dado momento histórico. A estrutura atribui 
valores e funções determinadas às formas do espaço.

Para Santos (1997) o processo é ação contínua que se desenvolve com a 
história. Neste sentido, envolve conceitos de tempo, continuidade e mudança. O tempo é 
considerado como processo que indica o movimento do passado ao presente e deste ao 
futuro, tornando-se uma propriedade da forma, função e estrutura.

Dessa forma a praça tem sido moldada ao longo do tempo pela ação do homem, 
criando e recriando espaços com múltiplas funções e usos, ganhando historicamente 
diferentes níveis de importância atribuídos pela sociedade. É nesse sentido que em um 
contexto maior, o da cidade, Bovo (2009, p. 35) afirma que,

Hoje alguns espaços públicos foram banalizados ou relegados ao 
esquecimento, quando não lhes são atribuídas funções diversas. As praças 
cedem lugar a estacionamentos de automóveis ou então se tornam territórios 
de desocupados, prostitutas, menores abandonados, mendigos, ladrões, 
drogados, etc. As calçadas, tomadas por camelôs e vendedores ambulantes, 
dificultam a circulação de pedestres por esses espaços tidos como públicos. 
Os parques abandonados transformam-se em áreas de depósitos de lixo 
urbano. Neste contexto, o cidadão, ou seja, aquele de menor poder aquisitivo, 
sem poder usufruir desses espaços, vê-se acuado entre o local de trabalho 
e a moradia.

Destarte a praça era concebida ora como espaço social, ora como local de encontro, 
de tomada de decisão de interesse da comunidade, de espetáculos, ofícios religiosos, 
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comércio, festas, enfim, a vida da cidade passava pela praça. Porém, essas ideias parecem 
ser ultrapassadas nos dias de hoje nas grandes cidades brasileiras, tendo em vista a 
quantidade de atrativos oferecida à população citadina. E nas pequenas cidades como 
ficam os papeis desempenhados pelas praças públicas? Muitas vezes entendemos que os 
papeis ainda se repetem nos dias atuais nas pequenas cidades.

3 |  METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa selecionamos a praça central de Moreira 

Sales, sendo esta estudada a partir das quatro categorias de análise espacial: estrutura, 
processo, função e forma, proposta por Santos (1997). Essas categorias nos possibilitam 
entendermos que o espaço é um produto social em permanente processo de transformação.

Dessa forma serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica, levantamento de campo e análise dos resultados. Para isso serão realizados 
estudos bibliográficos em teses, dissertações, livros, artigos de periódicos científicos, 
tendo como objetivo de buscar fundamentação teórica para a sustentação e elaboração da 
pesquisa. Além disso, serão realizados registros fotográficos da área em estudo.

4 |  ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ao longo da pesquisa exploramos as quatro categorias de análise propostas por 

Milton Santos, ou seja, a estrutura, o processo a forma e a função, porém neste artigo 
vamos nos ater especificamente na função por acreditarmos que esta é uma somatória das 
demais Categorias. 

A Praça Eurides Romano é o espaço que congrega vários eventos culturais (figura 
1) e também é realizada para atividades sociais. As atividades culturais que ocorrem na 
praça é uma das formas mais evidentes de que a cidade necessita de um espaço que se 
preste a afirmações políticas, sociais e culturais, necessárias não só à consolidação da 
vida urbana, mas também a reprodução das próprias relações que se fazem nesse espaço. 
Afinal,

O lazer é um dos direitos fundamentais dos cidadãos, estando assegurado na 
Constituição Federal em seu Art. 6◦. no qual Estado tem o dever de cumprir 
com sua regulação e prover as condições mínimas necessárias para que 
todos os indivíduos tenham acesso aos bens culturais de lazer de maneira 
igualitária. 

(SANTANA; DINIZ, 2019).

A cidade é em essência um espaço produzido pela coletividade em suas contradições 
e diferenças sociais. Assim é comum os espaços da praça serem compartilhados por classe 
sociais de níveis diferenciados.

Considerando que a Praça Eurides Romano situa-se numa área extremamente 
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comercial, a ocupação desses espaços é bastante influenciada pela própria dinâmica do 
comércio do entorno o que indica que a praça muito mais que simples espaço público 
fazem parte de uma realidade maior, a da cidade tendo em vista a sua representatividade 
principalmente nos finais de semana, onde principalmente jovens se reúnem em 
lanchonetes e barzinhos localizados na própria Praça ou no seu entorno, para conversarem 
e se distraírem.

Em finais de ano, especialmente nos períodos que antecedem o Natal, a dinâmica 
do espaço da Praça Eurides Romano se altera de maneira considerável, pois além dos 
próprios moradores, nesse período a cidade também recebe muitos visitantes que vem 
visitar familiares que residem em Moreira Sales, e todos juntos se reúnem na Praça para 
apreciar todos os eventos culturais propiciados pela Prefeitura Municipal. Nesse período 
a representatividade da praça no contexto da cidade se torna muito maior em virtude da 
Igreja de ordem católica, ganhado enfeites natalinos, atrativos, barracas de alimentação 
uma série de eventos culturais (figura 1). 

Figura 1: Show com a Banda Cowboys do Asfalto na véspera de Natal.

Foto: Matheus Depollo.

Em virtudes das festividades natalinas, a dinâmica espacial da praça se altera, 
impulsionando a ocupação dos espaços de forma diferenciada e peculiar. Isso muito 
influenciado pela atenção especial que o poder público dá a tais espaços em finais de ano 
no sentido de promoção de eventos culturais e demais atividades, o que atrai amplamente 
as famílias para a praça, que levam seus filhos para brincar ou mesmo admirar e vivenciar 
as festividades natalinas (figura 2). 
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Figura 2 – Enfeites natalinos na Praça Eurides Romano

Foto: Matheus Depollo

Consideramos relevante retratar a dinâmica da Praça Eurides Romano, primeiro 
porque mesmo durante as noites, as famílias frequentam a praça assiduamente devido 
aos vários atrativos principalmente no final do ano, o que ocorre minimamente em outros 
meses. Assim, a presença de famílias e de maior movimentação principalmente nos finais 
de semana acaba inibindo um pouco o uso de drogas ou a prostituição.

A relação das famílias com o espaço da praça se torna muito maior nos meses de 
dezembro e janeiro, quando realmente o vivenciam. Enquanto nos demais meses do ano, 
a presença de famílias na praça é muito pequena.

Acreditamos que a maior frequência das famílias à praça central de Moreira Sales, 
nesse período, acha-se ligada aos seguintes motivos:

a) maior atenção dada pelo poder público a tais espaços em sentido de funcionalidade 
e atratividade com vários eventos culturais que são promovidos em tal época, que 
consequentemente atraem o público familiar;

b) preparação da praça para as festividades de natal faz dela o destaque principal 
da cidade de Moreira Sales, “chamando a atenção” da população para a vivência das 
festividades natalinas, e essa é sem dúvida uma das intenções da própria igreja em relação 
à Praça Eurides Romano;

c) acentuação da temática religiosa na praça, ou seja, a ornamentação ou festividades 
se por um lado atraem as famílias efetivando a ocupação dos espaços, consequentemente 
“expulsa” grupos urbanos que frequentam a praça em outros períodos do ano.

A dinâmica da Praça Eurides Romano nesse período permite desdobramentos ainda 
maiores a serem considerados para a significação da praça no espaço urbano. Resgatar 
a função da praça em seu sentido original como local de encontro e convivência talvez 
signifique resgatar o seu sentido no contexto da cidade. E isso inclui a ação do poder público 
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no sentido de zelar pelas condições físicas e estruturais de tais logradouros, dotando-os de 
funcionalidade, inclusive aos portadores de necessidades especiais.

Além da ação do poder público nesse sentido é importante também que o mesmo 
incentive a ida da população as praças, promovendo, por exemplo, eventos culturais de 
maneira regular durante o ano, o que não é o caso da Praça Eurides Romano e de outras 
do Brasil. Dessa maneira, as praças se tornariam mais vivenciadas e se destacariam na 
organização do espaço urbano, deixando evidente a sua representatividade social no 
contexto da cidade. Isso implicaria na desconstrução habitual que atualmente se tem da 
ideia de praça, enquanto simples calçadas com jardins e locais de “marginais”.

A cidade precisa reconhecer as praças enquanto logradouros públicos efetivos e 
deles fazer uso para dotá-los de sentido, pois são esses equipamentos coletivos urbanos 
que traduzem a ideia em essência do “fenômeno urbano”.

A dinâmica da funcionalidade da Praça Central de Moreira Sales nos períodos das 
festividades natalinas constitui prova incontestável de que a essência e a dinâmica do 
espaço urbano se constroem com base nas diferenças dos grupos sociais que o constituem, 
sendo a praça uma amostragem bastante significativa disso, por ser um logradouro público 
que permitem o encontro de crianças, jovens e inclusive idosos.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
As praças na história da humanidade foram sendo moldadas e transformadas de 

acordo com o momento histórico vivido e a estrutura socioeconômica em curso, atendendo 
a diferentes funções sob as quais se materializaram suas diversas formas. Isso nos indica 
e comprova que esses espaços foram socialmente transformados e não configuram meros 
fragmentos do espaço urbano, mas sim partes da totalidade da dinâmica da cidade que sem 
dúvida constitui a amostragem mais significativa do movimento da sociedade na produção 
do espaço urbano que é ao mesmo tempo histórico e cultural.

Diante disso, consideramos que a Praça Eurides Romano constitui um espaço 
essencial para a pequena cidade de Moreira Sales, reforçando a ideia de que o espaço 
urbano possui relevância e sentido na medida em que abriga espaços públicos sob os 
quais se estende a noção de cidadania e de pertencimento a uma coletividade, ou seja, a 
cidade.

A Praça Eurides Romano apesar de ser um marco histórico para a cidade, não se 
encontra bem conservada, o que implica para que a mesma seja mais vivenciada pelos 
moradores principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Diante disso se faz necessário 
uma ampla reforma desse espaço público, para que a Praça se torne mais atrativa para aos 
moradores da cidade.

A praça apresenta-se já “desgastada” pelo tempo, de diversas maneiras tanto 
paisagísticas, quanto referente à iluminação, e o calçamento que a mesma possui. Estes são 
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alguns dos elementos que deveriam ser alterados mediante uma revitalização da mesma. 
Desta forma para que este espaço ganhe modernidade faz se necessário à instalação de 
internet sem fio em toda a área da praça e também a revitalização e manutenção dos jardins 
procurando deixar mais floridos, além de instalação de bancos, postes de iluminação, novo 
calçamento e uma nova fonte e que a mesma seja segura novamente com a presença de 
guardas municipais que garantam a paz e a tranquilidade nesse espaço, impedindo que 
ocorram assaltos, além de inibir a prostituição e os usuários de drogas no local.
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