
A PERIFERIA URBANA

ROBERTO LOBATO CORR!A*

A periferia urbana t~ sido usualmente considerada como

aquela area da cidade que em termos de localizacao situa-se nos

arredores do espaco urbano. Trata-se de uma faixa periferica

que, a cada momento que se considera inclui: a) areas que se

acham urbanizadas enos limites do espaco urbano contInuo; b)

areas onde a urbanizacao ainda e incipiente, coexistindo com

areas de agricultura, ora intensiva, ora extensiva, QU entao

marcada por uma forte esterilizacao. Em realidade, pode-se fa
lar em uma periferia suburbana ou subUrb~o simplesmente, e em

uma per~fer~a rura1-urbaDa.

Tanto 0 suburbio como a peri feria rural-urbana sao ezpres
sOes dos processos socius especi~zados, atraves dos quais
a urbanizaCao prossegue. Em linhas gerais considera-se que 0

suburbio de hoje foi em um passado mais ou menos proximo a pe

riferia rural-urbana; esta, por sua vez, ja f01 uma area plena
mente rural. ~ nesta periferia urbana, assim incompletamente de

finida por ora, que. se veri fica a mudanca mais palpavel do ru

ral ao urbano. Portanto e um tema pertinente a tematica das re
lacoes cidade-campo.
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I

A tematica da peri feria urbana tern side foca1izada na 1i
teratura das ciencias sociais com uma razoave1 freqUencia, de

monstrando a pertinencia do tema. Vejamos alguns dos estudos
sobre 0 assunto.

Em re1acao a proposta de Von 'l'htlnen I, e1aborada na primei
ra metade do secu10 XIX, a periferia rural-urbana nao aparece
em seu mode10 sobre a uso agrIcola da terra. Esta peri feria

rural-urbana emergira, no entanto, no primeiro cIrcu10 de seu
mode10, onde pratica-se uma atividade agrIcola intensiva como a

horticu1tura e a pecuaria 1eiteira, voltada para 0 mercado ur
bano. Em Lenin" 0 tema em pauta ja aparece no seu "0 Desenvo1
vimento do Capita1ismo na Russia", escrito em 1899. Lenin co
menta a respeito do processo de transformacao do campesinato em
funcao do capita1ismo, considerando 0 pape1 da grande cidade
a1terando 0 campesinato 10ca1izado ern sua periferia: 0 campo
periurbano tern suas atividades vo1tadas diretamente para aten
der diferentes necessidades citadinas, alem daque1as que tradi
cionalmente atendia.

o processo de transformacao do campo na peri feria urbana
assume uma dimensao historica que dificilmente Von Thftnen pode
ria captar, mas que Lenin pode faze-10. No secu10 XX com a ex

pansao urbana, sobretudo com 0 processo de metropo1izacao, a
transformacao do campo periurbano, originando primeiramente uma
periferia rural-urbana e, apos, subUrbios integrados ao espaco
urbano, adquiriu enorme magnitude. 'Surgem entao numerosos estu
dos que procuram captar uma ou varias facetas do processo de
producao da periferia urbana.

Alguns desses estudos como 0 de Pryor', procuram estabe
1ecer os 1imites da periferia urbana. 0 proprio Pryor considera
as caracterIsticas dernograficas da periferia, tendo ern vista 0
contexto de paIses desenvo1vidos. 0 processo de trans formacao
do espaco rural em espaco urbano e tratado por Weherwein, 0
ja mencionado Pryor e, sobretudo por C1awson~ e Sinc1air5

• Es
tes dois u1timos enfatizam 0 processo de esteri1izacao do campo
na periferia urbana, processo este que permite passar de uma

area plenamente rural para, em primeiro lugar, uma periferia
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rural-urbana e, em urn segundo momento para urna area suburbana.

No meio desse processo ha urna faixa, maior ou menor, de esteri

lizacao.

Tanto Clawson como Sinclair argurnentam que a terra agrico

la na periferia urbana, sobretudo da grande cidade, apresenta

urn preco que nao e funcao de sua fertilidade ou da proximidade

ao mercado consurnidor. 0 preco da terra agricola periurbana e
influenciado pela expectativa da demanda para fins de urbaniza
cao. Neste sentido pode ser conveniente aos proprietarios de
terra nao fazer ali nenhurn investimento e utilizar a terra ex

tensivamente ou mesmo deixa-la esterilizada, em "pousio social",

a espera da urbanizacao.

Mas e born lembrar, de acordo com Juillard 6 , que ha dife
renciacao entre a Europa e 0 Brasil no que se refere ao proces
so de esterilizaCao e urbanizacao de areas rurais proximas as
grandes cidades. Na Europa 0 processo de urbanizacao faz-se
paulatinamente, passando-se do rural ao urbano progressivamente:
neste processo a agricultura intensiva periurbana chega a con
viver, durante certo tempo com a urbanizacao.

No caso brasileiro -- e Juillard refere-se particularmente
a Salvador, em cuja area rural proxima implantou-se no periodo
colonial a cana-de-acucar -- urna tradicao especulativa vincu
lada aos produtos tropicais leva a passagem direta da agricul
tura especulativa para a especulacao da terra, transformando a
periferia, logo apOs 0 espaco urbano continuo, em urn "deserto
agricola", a espera de loteamentos que podem demorar anos e
anos a serem implantados.

II

No ambito da questao da trans formacao de urna zona rural
para urna periferia rural-urbana e dai para urna area suburbana
ha que se destacar 0 papel dos agentes da producao do espaco
urbano. Neste aspecto a literatura sobre 0 assunto e crescente
e. a contribuicao brasileira ja e bastante significativa: veja
se por exemplo, os artigos contidos nas coletaneas organizadas
por Va11adares7 e Maricato 8 • Vamos privilegiar este aspecto da
questao, na verdade urn aspecto de urna questao maior que e si-
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multaneamente das rela05es cidade-campo, da producao do espaco

urbano, da acurnulacao de capital e reproducao da forta detra

balbo, como ainda, atraves dos movimentos sociais urbanos; de

urna nova dimensao dos conflitos de classe.

A periferia urbana tem side objeto de praticas territori

ais das classes dominantes. Praticas que se traduzem em prati

cas complementares em relacao as outras partes do territorio

nacional. Estas praticas na periferia urbana estao inseridas,

de urn lado, no processo de acurnulacao de capital, seja atraves

da incorporacao e producao imobiliaria, seja atraves da extra

cao de urna renda fundiaxia, seja atraves da utilizacao de ter

renos baratos para implantacao industrial e de servicos diver

50S. De outro insere-se no processo de controle social atraves

da reproducao segregada das diferentes classes sociais e suas

fracoes. Ambos os aspectos, acurnulacao e reproducao, sao inter

dependentes.

Mas e necessario notar urn fato muito significativo que

interfere em urna viabilidade espacial das praticas territori
ais das classes dominantes no ambito da peri feria urbana. Esta

nao se constitui em urna faixa circular homogenea, tanto em ter

mos naturais como sociais, em torno da cidade. Ha periferias e

periferias. Melhor seria falar em setores perifericos: assim, a
guisa de exemplificaCao, a peri feria litoranea da cidade do Rio
de Janeiro -- Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes -- re
verte-se de caracter!sticas naturais, c~mo amenidades microcli

maticas e beleza natural, e sociais, que nao caracterizam a pe

riferia interiorana, a Baixada Flurninense, per exemplo.

Esta diferencialidade da periferia, que se verifica em

quase todas as cidades capitalistas, nao so e urn reflexo de pra

ticas ja efetivadas, como constitui-se em urna excelente condi

Cao para que essas praticas sejam reproduzidas no presente e no

futuro proximo, reproduzindo ampliadamente a diferencialidadeda
peri feria.

Que praticas e que periferias sao estas? Qual 0 significa
do delas? Que implica05es. sociais elas tern?

Primeiramente vejamof' a periferia interiorana, aquela que

nao tem "mar, l~goa, sol, sal, brisa, verde, montanha", mas que
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se caracteriza por ser quente, abafada, sujeita as enchentes e
aos mosquitos. Esta e a periferia dos pobres, do "povao", do

trem de suburbio e horas desperdicadas no transporte, da auto

construcao e do sobre-trabalho, das favelas que agora ali apa
recem, dos assaltos e do "esquaddio da morte", da falta de
esgot6s e de vias calcadas, escolas e hospitais. Dos desempre
gados, dos biscateiros e do pessoal que ganha salario-minimo.De
imigrantes recentes e as vezes antigos que, expulsos do campo
nao foram para as chamadas "frentes de expansao" da Amazonia,
frentes estas onde as classes dominantes estabelecem outra es-

trategia territorial de alocar 0 campesinato expulso da
pelo capital.

terra

As terras desta peri feria foram, a partir do momenta ern
que se verificou ern maior escala 0 exoto do campo para a cida
de, loteados pelos seus proprietarios. Muitos deles sao pro
prietarios pertencentes a oligarquia fundiaria-mercantil, mas
e verdade tambem que 0 grande capital financeiro ja se apro
priou de certas parcelas da periferia para fins especulativos.

o que fazer corn estas terras que nao constituem-se ern al
ternativas para a classe dominante e a classe media? Vende-las
para fins industriais e urna possivel alternativa, mas este tipo
de uso restringe-se a certas areas, preferencialrnente ao longo
das grandes vias de trafego. Realizar urna incorporacao fundi a
ria e imobiliaria, construindo edificios residenciais ou bair
ros arborizados e aprazIveis corn casas confortaveis, esta fora
de cogitacao. A clientela que se va obrigada a morar nesta pe
riferia nao tem condicoes de comprar ou alugar estes imoveis,
nao dispondo mesmo de renda mInima para receber urn financia
mento do Estado para comprar urn imOvel no setor privado.

A alternativa que resta e 0 loteamento puro e simples:
vende-se urn lote de dimensao mInima em urn loteamento, as vezes
sem 0 minimo de condic6es de ocupacao, lote que sera vendido
ern prestacoes mensais a urna pessoa de baixa renda. Desta forma
o proprietario fundiario pode extrair de sua propriedade urna
renda fundiaria. Outra alternativa e estabelecer urn forte"lo~"

junto ao Estado para que este implante em sua propriedade urn
conjunto habitacional do tipo Vila Kennedy.
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A proposito seria conveniente verificar como flui no espa

co esta renda fundiaria: flui da periferia para onde e para 0

que? Sera que em parte nao fluira para 0 setor aprazivel, eli

tizado, da periferia? t urna questao para se pesquisar.

AD novo proprietario do lote cabera construir a sua casa
propria em urn sistema de mutirao, com os amigos e parentes, du

rante urnas horas de repouso e lazer. Mas ele aparentemente esta

satisfeito, pois sera urn proprietario de imovel, de algo quetem

valor de uso e valor de troca: a ideologia da casa propria con

forta-lhe a ameniza a exploracao no seu trabalho.

Vejamos agora 0 que acontece na periferia de amenidades,que

se exempli fica nao apenas com a Barra d~ Tijuca (e Copacabana no

comeco do seculo) no Rio de Janeiro, mas com a praia da Boa Via

gem em Recife, a zona litoranea de Salvador e a Praia do Futuro

em Fortaleza. Esta peri feria e, 10 ou 20 anos antes de sua efe

tiva ocupacao, apropriada por alguns poucos proprietarios fun

diarios e grupos economicos poderosos. A terra e esterilizada,

sendo expulsos seus antigos ocupantes.

Quando existe urna possibilidade efetiva de ampliar 0 espa

co residencial para as elites e a alta classe media, inicia-se

o processo de valorizacao da area. 0 Estado capitalista, per
meado de interesses fundiarios e imobiliarios -- sobretudo na

esfera municipal e estadual -- investe macicamente na infra-es
trutura da periferia em pauta: sua acao e espacialmente desi_

gual, a favor da periferia aprazivel e em detrimento da peri
feria do "povao". A implantacao de ruas, luz, gas encanado, re
de de esgoto, sistema viario incluindo, se necessario for, tu

neis e auto-estradas com viadutos, valoriza deste modo a pro

priedade fundi aria.

Simultaneamente verifica-se urna intensa campanha publici

taria enfatizando a beleza e as vantagens da area. 0 grande ca

pital financeiro-fundiario-imobiliario cria entao novos bair

ros. Cria mesmo "novas formas de morar", os condominios exclu
sivos, cercados, policiados e dotados de urna ampla gama de ser

vicos. Ali vao residir os industriais, os grandes comerciantes,

os executivos do capital, descendentes da velha oligarquia fun

diaria mercantil, mas tambem aquele segmento oriundo da classe
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media que pode alcar socialmente gracas aos papeis que
penham na sociedade.

desem-

sao areas
na organiza

reproducao

A produ~ao desta periferia elitizada constitui-se em urn
importante meio atraves do qual 0 capital reproduz-se e atraves

do qual os grupos de elite encontram urn meio favora-vel para re
produzirem-se: "condominios", "Shopping Centers", e clubes sao

suas expressoes.

Assim, peri feria popular e peri feria da elite
espacialmente opostas mas inseridas ambas as duas

cao de urna sociedade de classes: sao os locais de

do exercito de reserva e dos dirigentes.

III

o que significa estas periferias? Que implicacoes sociais
elas tem?

Cada urna representa urn meio de reproducao dos grupos so
ciais que ali vao habitar. Espera-se assim que na periferia po
pular 0 filho do biscateiro seja biscateiro tambem, e a filha
da empregada domestica tamtem siga a ocupacao de sua mae (as
poucas excecOes serao exaltadas como exemplo de que querendo
qualquer urn consegue subir na vida. Na periferia elitizada, por
outro lado, espera-se que 0 filho de um diretor de uma empresa
multinacional seja urn diretor de outra empresa,que 0 filho de
urn industrial suceda a seu pai no comando da empresa. Assim, as
duas periferias constituem-se em locais de reproducao de clas
ses e fracoes de classes sociais -- 0 ·povao· e a elite local/
regional.

Mas nao e 50 isto. As diferencas marcantes de condicoes
de vida vao traduzir-se em uma consciencia das desigualdades
socio-espaciais. Esta consciencia emerge atraves do conhecimen
to adquirido de todo 0 espaCO urbano a partir da jornada para
o trabalho, viagens para compras e visitas, e dos meios de co
municacao.

Esta consciencia vai traduzir-se no aparcelamento dos de
nominados movimentos sociais urbano, vinculados em cada caso a
urn determinado bairro e sua especlfica associacao de moradores.
Tals movimentos sociais visam a obtencao de equipamentos de

76



consumo coletivo como agua, esgoto, transporte, lazer etc., e

tern no Estado 0 alvo de suas reivindicacoes. E, ao que tudo in

dica, quando algumas de suas reivindicacoes sao satisfeitas, a

quele movimento social urbano tende a declinar oumesmo a desa

parecer.

Dois pontos devem ficar claros a respeito dos

sociais urbanos.

movimentos

Primeiramente e necessario que se tenha a clareza de que

as reivindicacoes relativas as areas residenciais da periferia,

locais de reproducao, tern as mesmas raizes das questoes que
emergem na fabrica ou no escritorio, locais de producao. Nao

existe uma questao de abastecimento de agua ou de melhor siste

ma escolar que nao esteja vinculada a questao central das rela

coes de producao e ao controle social. 0 que ha e um desdobra

mento espacial de uma mesma questa0 9
•

Em segundo lugar a limitacao dos movimentos sociais aos

bairros onde emergiram, constitui-se em uma fragmentacao poli

tica. ~ preciso pensa-lo em termos de toda a peri feria popular

da cidade, em termos das cidades do estado e do pais. ~ preciso

que tenha forca politica e consciencia socio-espacial clara.Ca

so contrario tenderao a desaparecer.

Fruto de um processo de natureza social e pol!tica que as

sume uma dimensao espacial, a peri feria pode transformar-se em

"locus" da trans formaCao da sociedade. Mas isto pressupCie uma se

rie de articulac5es, um amadurecimento da consciencia socio

espacial e da criaCao de condicoes efetivas para a transforma

cao.
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