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Duas ordens de preocupacOes assaltam os que tentam des-

vendar as trilhas que deveremos percorrer nesta decada: uma,

referente a instancia espacial (regionall da organizacao do es

paco, cujas redes urbanas se estruturam em funcao de investi

mentos externos, com as quais aumentam as demandas por informa

coes; outra preocupacao, de ordem metodologica (epistemologi

cal, se prende a certas escalas da abordagem espacial, onde a

complexidade passa a eXigir enfoques interdisciplinares para se

avanCar cientificamente sobre 0 produto social do trabalho so

cial (a metropolizacao, por exemplol.

Entendemos que os anos 90 serao demarcados por uma retoma

da das problematicas regionais, sobre as quais se demandarao

sistemas de informacao ageis e eficientes para 0 equacionamen

to de politicas adequadas, esvaziando-se a importancia dos cha

mados problemas "federais", centralizados. Nesta decada a cien

cia, a servico da gestao democratica do espaco, devera ser

praticada coletivamente, em abordagens multi e interdiscipl!

nares, face a magnitude dos desafios a enfrentar (Paviani,

1990a, 1990bl.
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Nesta contribuicao, desejamos debater sobre a necessidade

de se ter inventarios especificos, na esfera regional, a res
peito de certos processos espaciais, como os das correntes mi

gratorias. Especulamos sobre a importancia da informacao a ser

coletada regionalmente no sentido de dar substrato cientifico

para a reorganizacao de subespacos (locais e regionais). Pre
tendemos, igualmente, ressaltar a necessidade do pensar inter e

multidisciplinar para 0 avanco teorico e epistemolOgico do ur

bano-regional, uma vez que informacao e ciencia estao cada vez
mais presentes entre os que trabalham para uma construcao mais

justa do espaco.

PEoble.as Locai.s, SOluec)es Federals?

o centralismo a que se submeteu 0 Pais levou a curiosa

homogeneizacao de problemas locais ou regionais a condicao de
problemas "federais". A Uniao arrogou-se 0 direito de consi

derar como sendo "federais" muitos problemas da esfera regio

nal ou local. Pode-se afirmar que, em cerca de trinta anos,tra

tou-se de homogeneizar 0 territorio brasileiro via federal i
zacao das politicas estatais. Mas a federalizacao das acoes es

barra na falta de adequados sistemas de informacoes, como,

per exemplo, referentes as correntes migratorias.

Por isto, cada vez com maior freqdencia, ouvem-se deman
das por estudos mais aprofundados a respeito' das migracoes in

ternas1 . Os centros de pesquisa e as instituicoes recensea

d~ras, que levantam dados sobre a mobilidade da populacao, sao
instadas a que redl1zam os intervalos censitarios ou que reali

~em amostragens mais freqdentemente, captando as especifici

dades regionais e locais.

A procura por estatlsticas confiaveis procede na medida

em que informacoes e tecnologia, hoje, sao essenciais para 0

avanco do conhecimento cientlfico. Com isto, e clara a tenden

cia de interligar a Ciencia e Tecnologia a informacao, com 0

que se tera possibilidade de promover 0 desenvolvimento regio
nal, retirando 0 pals do atraso em que se encontra.
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o exernplo nos vern dos paises desenvolvidos, os quais, numa

primeira etapa, mapearam seus territ6rios, produziram levanta

mentos aerofotogrametricos ou de imagens de satelite como base

para os bancos de dados. As imagens de satelite e as fotogra

fias aereas, cada vez mais sofisticadas, servem a montagem de

sistemas de informacao como repositorios imprescindiveis aos

elaboradores de politicas pUblicas ou para 0 delineamento dos

investimentos privados.

Este raciocinio vern a prop6sito da falta de dados recen

tes que se tern no Brasil para, por exemplo, analisar as cor

rentes migrat6rias para 0 Distrito Federal. A falta de informa

coes adequadas impede que se tenha resposta a uma serie de in

dagacoes como: qual a intensidade do fluxo migrat6rio para Bra

silia? Nos ultimos dez anos, mudou 0 perfil do migrante e de

sua familia? Qual 0 ~rau de expulsao de certas areas de origem

do migrante? Tern havido modificacao na alternancia das etapas

ou direcao das migracoes?2

Uma adequada amostragem podera dar elementos para inter

pretacao e resposta as questoes acima arroladas. Elas, toda

via, demandam urgenci~, uma vez que, a respeito de correntes

migrat6rias, 0 veo e no escuro e sern instrumentos.

Por outro lado, a procura de respostas para as questoes

migrat6rias nao deve apontar, apenas, na direcao do IBGE, 0

qual, alem dos censos decenais, possui 0 PNAD em algumas cida

des importantes. Nao se trata, portanto, de "mexer no time" ,

mas de aumentar a' capacidade de "ataque" a problematica dos

fluxos populacionais, descentralizando e tornando mais agil a

coleta de dados junto as fontes. 0 que se aponta e um aumento

dos que fazern amostras, por exemplo, na orbita regional e sub

regional ou na esfera de minicipalidades importantes, havidas,

tradicionalmente, como receptoras de imigrantes3.

Na 6rbita municipal e regional, respeitadas as peculiari

dades geograficas, culturais e economicas, deveriam ser aloca

dos recursos para a realizacao de censos e amostragens freq~en

tes, anuais ou bianuais, com 0 que se captariam certas espe

cifidades, reduzindo 0 gigantismo (federalismo) dos recensea

mentos do IBGE. A sugestao, obviamente e nem de leve, deseja es
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vaziar uma atribuicao do lBGE. 0 que se deseja e 0 aperfeicoa

mento e 0 aumento da rapidez dos mecanismos e instrumentos para

a captura dos dados que, nao coletados no tempo e lugar cer

tos, estarao irremediavelmente perdidos. Uma nacao que se quer

soberana e moderna nao pode jogar fora informacoes, hoje ali

cerces para a edificacao de uma patria mais justa para seus

cidadaos. Alias, no exercicio da cidadania e que se aspira pela

ampliacao da capacidade de resolucao de problematicas regio-

nais, no ambito regional; as municipais, em sua esfera cor-

tando as atribuicoes exageradamente agigantadas do poder cen

tral, pois em escala meso ou sUbregional encontram-se institui

coes e intelectos com possibilidades e eficiencia para 0 equa

cionamento de questoes como as das migracoes. A Constituicao de

1988, justamente, aponta no sentido de ampliar as competencias

e atribuicoes dos Estados e Municipios4

Acredita-se que Estados eMunicipios, com maior sensibili

dade no trato de suas respectivas populacoes, melhor equaciona

riam os enfoques para a problematica das correntes migratorias.

Poderiam, inclusive, ver nos migrantes certas solucoes como 0

do povoamento em fronteiras de recursos (Centro-Oeste e Ama

zonia, em especial). Mas, dependendo da intensi~ade do fluxo

ou da intermitencia do mesmo, algumas municipalidades e gover

nos estaduais (Rondonia, por exemplo) se vern a bracos com uma

gama de demandas que nao podem implementar, por carentes de re

cursos financeiros, tecnicos e humanos. Sabe-se qual e 0 mal

dos fluxos, no caso apontado, mas nao a dose do remedio a mi

nistrar. Dai a importancia da amostragem e do censo descentra

lizado e com realizacao mais freqdente.

Veja-se 0 caso de Brasilia. Ha quantos anos nao se tern uma

amostragem sobre mobilidade da populacao? A rigor, nao temos

uma resposta para a questao de "quem sejam os imigrantes?". Seu

ponto de convergencia seria a habita~ao ou urn lote? Estaria qu~

rendo morar na periferia, que se the oferece, ou preferiria a

favela, mais central, mais proxima dos empregos?2

Ao que tudo indica (e dai a necessidade de estudos mais

acurados), a grande mare migrat6ria e movida pela "luta-pe

la-sobrevivencia", isto e, migra-se para Brasilia para traba-
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Ihar, na suposicao logica de que, quem trabalha, mesmo oem "bai

xa renda", deve ter um lugar para morar (de preferencia junto

aos canteiros de obras ou nos servicos auxiliares de ambulan

tes) (Paviani, 1990b).

No passado, a hipotese acima se confirmou em pesquisas que

realizamos na UnB (Ferreira e Paviani, 1973). Resta saber, ho

je, passados os anos pioneiros e com a possibilidade da oferta

de postos de trabalho em declinio, quais as razoes para 0 in

cremento dos fluxos migratorios? A questao da migracao prende

se a oferta de lotes e/ou habitacao, mesmo em periferia dese

quipada e distante? Ha outros atrativos, na "pauta" do migran

te? Estariam os migrantes sendo atraidos por capitais ou cida

des grandes nao industriais, como Brasilia, Goiania? Em que me

dida as cidades industriais nao apenas nao atraem mais os mi

grantes, mas obriga-os a uma retomada da migracao, expulsan

do_oS?2.

Nao temos receio algum em apontar a descentralizacao dos

censos. Longe estamos de ter respostas a todas as questoes le

vantadas, justamente porque os dados tem fontes que possuem agi

lidade, enquanto que 0 tratamento, mais aproximado, no ambito

das cidades polarizadoras traria inUmeras vantagens, facilitan

do, inclusive, a acao dos que implementam servicos e infra

estruturas na medida em que aumenta a demanda. Por isso, diz

se, sem informacao ao tempo e volume certos, a marcha do desen

volvimento se retarda (inatingindo-se a capacidade de produzir

e de distribuir a riqueza socialmente gerada). Por este moti

vo, os anos 90 sinalizam na direcao de se ter informacoes des

centralizadas e passiveis de serem trabalhadas com maior rapi

dez e eficiencia, de preferencia por equipes inter ou multidis

ciplinares.

Interdiscip1inaridade: Conceito e Necessldade

Se, no ambito regional, reclama-se por acesso a informa

coes para uma pretendida reorganizacao (social) do espaco, na

orbita da producao do conhecimento cientifico pensa-se na forma

pela qual os dados devam ser trabalhados. A velocidade que se
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quer para sair da crise amplia 0 desafio para avancos teoricos

e metodologicos, do contrario cristaliza-se 0 subdesenvolvimen

to. A crise e 0 subdesenvolvimento afetam sobremaneira 05 cam

pos disciplinares, exigindo-lhes novas bases e reavaliacao epi~

temologica.

Mas, as novas bases cientificas para enfrentar 0 atraso nao

devem apontar para a importacao da "ciencia pronta". A propo

sito, ha mais de vinte anos5, Myrdal afirmou que "por muito

tempo, 05 homens de Estado e academicos expressaram a esperan

ca de que urn nivel de desenvolvimento mais rapido do conheci

mento tecnico e cientifico, nos paises desenvolvidos, pudesse

ser adaptado para elevar a producao nos subdesenvolvidos". Mas,

o proprio autor reconhece que "0 conhecimento cientifico e tec

nologico tem resultado em desvantagens para 05 paises subde

senvolvidos" (Myrdal, 1970, p.37).

A ideia vem a pr-opos Lt.o de que, por muito tempo, em nosso

Pais, 0 conhecimento cientifico e tecnologico esteve atrelado

a "modelos", "padroes " e "sistemas" gerados e difundidos no

Hemisferio Norte desenvolvido. Com isto, pelos canais de difu

sao da inovacao, ospaises subdesenvolvidos foram penetrados

por estereotipos e ideias fixas, nurna canestra adaptacao de

teorias e cliches desconectados de suas realidades. Exempla

res, neste aspecto, na area de conhecimento do Urbanismo (e da

urbanizacao), sao os inumeraveis relatorios, projetos e pesqui

sas sobre areas metropolitanas em que se deu privilegio a "sis

temas de cidades", ou se procedeu a aplicacao de regra "tama

nho-posicao" e das teorias do "lugar central" e dos "polos de

crescimento", todos na tentativa de reaplicar analises testa

das na Europa e na America do Norte.

Considera-se desvantajosa a "adaptacao" de modelos impor

tados, nao por xenofobia cientifica, mas porque ocuparam tempo

e cerebros em demasia, em relacao aos resultados concretos e em

face a dinamica urbana e aos processossociais subjacentes a
expansao urbana em nosso contexto. Em outras palavras, a rea

plicacao de "regras" e "sistemas" importados subtraiu intelec

tos dos desenvolvimentos proprios e apropriados as realidades

urbanas e rurais dos paises subdesenvolvidos.
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Apesar do brilho (e do prestigio) que tais "modelos" pos

sam dar aos seus seguidores, alguns autores, ha mais de dez

anos, realizam trabalho inovador na geracao de conhecimento no

vo, a partir de novas posturas epistemologicas, teoricas e da

pratica do saber socializado, mas calcado em nossas real ida

des'. Entre estas tentativas de avancar, inovando, estao os

trabalhos desenvolvidos por equipes inter e multidisciplinares

em diversos centros de pesquisas.

o novo que desponta indica caminhos para a interacao para

o relacionamento dos "saberes especificos e especializados"; a

modernidade aponta para as metodologias inovadoras da inter e

da multidisoiplinaridade. Mas, de que se trata? Segundo Q di

cionarista (Aurelio), a interdisciplinaridade trata do "comurn

a duas ou mais disciplinas ou ramos do conhecimento", enquan

to que a multidisciplinaridade diz respeito ao que e "referen

te a, ou que abrange muitas disciplinas".

Pensamos que deveremos avancar, ampliando 0 ~ignificado

destes dois conceitos, principalmente ao tratarmos da urbani

zacao, do espaCo urbano e do urbanismo. Assim, 0 espaco nao se

ra tratado inter ou multidisciplinarmente com a reuniao de dois

ou mais especialistas (disciplinares), apenas. Logicamente,alem

da reuniao a multi e interdisciplinaridade requerem urna postura

para a "socializacao dos saberes especificos". Uma tarefa in

gente, talvez, mas necessarias para entrar nos novas momentos

paradigmaticos que se vislumbram.

No entender de Novaes Pinto, "a interdisciplinaridade •.•

engloba urn conjunto de disciplinas conexas a fim de elaborar

uma axiomatica comum, visando coordenar esforcos realizados em

varios niveis. Oifere da monodisciplinaridade, que e a espe

cializacao isolada; igualmente difere da pluridisciplinaridade,

que representa a justaposicao de disciplinas, favorecendo as

trocas e a cooperacao, ou da transdisciplinaridade, que cor-

responde ao reagrupamento, em varios niveis, de todo urn conjun

to de disciplinas e de interdisciplinas a partir de urn axioma

geral, na tentativa de compreender os modelos e os limites do

saber humano" (Novaes Pinto, 1989, p.38).
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Assim, a urbanizaCao e 0 proprio espaco humanizado ganha

rao maior compreensao se forem abordados de forma interdisci

plinar. Na postura interdisciplinar ha trocas de conhecimentos

particulares e especializados para urna dada equifinalidade, is

to e, uma problematica (ou tematica) e enfocada por diversos

ramos do saber para ganhos em qualidade e profundidade. Com is

to, supera-se a departamentalizacao estreita e vetusta, que, a

nosso ver, e urn dos componentes da propria crise pela qual pas

sa a universidade.

Neste sentido, a unidisciplinaridade vai sendo superada,

urna vez que, como aponta Buarque," no atual momento, os

departamentos nao sao suficientes para compor urna universidade

que busque compromisso com os problemas da realidade. Cada urn

destes problemas so pode ser enfrentado a partir de urna visao

multidisciplinar que, indo alem das categorias especificas do

conhecimento, abarque todas as nuances e desafios do entendi

mento de problemas tematicos. A solucao em execucao e a criacao

de urna estrutura de nucleos tematicos multidisciplinares que

permita aos profissionais da universidade organizarem-se tambem

por temas, alem de serem partes de cada departamento; eatrai

rem a convivencia de profissionais externos a universidade, na

procura do entendimento e soluCao dos problemas". Por isto,

segue Buarque, "nos momentos paradigmaticos, 0 compromisso com

o status quo e 0 estab1ishment e tolerado como parte de urn pro

jete de libert~ao em andamento. Mas na crise nao ha lugar para

o tradicionalismo" (Buarque, 1988, p.118 e 119).

Ainda nesta linha, e tentando precisar 0 conceito e a ne

cessidade de se avancar, concordamos com Souza Junior para quem

"no paradigma emergente (interdisciplinar) 0 conhecimento e in

diviso e a sua fragmentacao, diz Boaventura, nao e disciplinar

e sim tematica: 'os temas sao galerias por onde os oonhecimen

tos progridem ao encontro uns dos outros. Ao contrario do que

acontece no paradigma atual, 0 conhecimento avanca a medida que

o seu objeto se amplia'. Por este motivo, continua 0 mesmo

autor, rose a interdisciplinaridade e a caracteristica de urn pa-

drao de conhecimento que nao se realiza na disciplina ou nas

categorias de urna so ciencia, ela tambem nao se localiza. Ao
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contrario, amplia-se, confunde-se, transgride, projeta-se na

fusao de estilos que compBem urn movimento transdisciplinar de

intervencao fora de seus lugares naturais. ~, pois, urna atitu

de e uma promessa; urna construcao da modernidade; urna ponte 50

bre 0 futuro" (Souza J6nior, 1989, p.2).

Do exposto, nao se devera fazer a ilacao de que a inter e

a multidisciplinaridade, necessarias para 0 entendimento dos

processos espaciais sao a "vaga cientifica do momento", isto

e, modismos. A "moda" e efemera, portanto, fugaz. Nao ha mo-

mentos cientificos consistentes, nem paradigmas, se os cientis

tas se pautarem por "modismos". Oaf ser necessario avanco len

to, calcado em reflexao e critica m6tua para que se contribua

na direcao de conhecimento novo. ~ tentativa que devera ser

renovada a cada instante do labor cientifico, sobretudo diante

dos preconceitos, das incompreensoes e da ojeriza ao novo e ino

vador.

Pratica Necessaria

Cada vez mais a ciencia e imprescindivel a tecnologia e

vice-versa, nurna inter-relaCao propria do "periodo tecnico

cientifico" a que se refere Milton Santos: "esse periodo coin

cide com 0 desenvolvimento da ciencia das tecnicas, isto e, da

tecnologia, e, desse modo, com a possibilidade de aplicar a

ciencia ao processo produtivo" (Santos, 1985, p.37). Claro es

ta que se aplica ciencia ao processo de producao do espaco,

sendo importante que os praticantes da ciencia do espaco (os

"espacologos", a que se referem Santos e Souza, 1986, p.3), se

deem conta de sua fragilidade, quando atuam is01adamente. Nao

ha onisciencia para a compreensao dos processos soc~o-espa

ciais, sendo, por este motivo, desejavel e necessario que se

ampliem os horizontes de profissionais como socio10gos, geogra

fos, historiados, antropologos, arquitetos/urbanistas e ou

tros, quando no trato de questoes espaciais. Os saberes espe

cia1izados postos em relacao, cerebro-a-cerebro, por dias, por

meses, em experimentacao constante, haverao de ultrapassar as
dificu1dades proprias dos traba1hos em equipe. oai, cada urn
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tratara nao mais de sua visao particular (as vezes idiossincra

tical, mas elaborara conhecimento (com)juntamente aos demais

membros do grupo tematico.

Neste sentido, esperamos, a urbanizacao, 0 espaco urbano e

o urbanlsmo serao entendidos. 0 trabalho coletivo sera, entao,

dlrecionado para 0 entendimento dos processos espaciais, reti

rando-se 0 especialista da possIvel alienacao ou "analfabetls

mo". Como referiu Correa da Silva, citando Lucian Goldman,

quando, no desempenho de certas funcoes especializadas, cria

se elite bem preparada e analfabeta no sentido de estar des

preparada para a critica do conhecimento, para a critlca do que

faz, para a crItica da utillzaCao da tecnologia e da ciencia"

(Silva, 1988, p.106).

t neste sentido que equipes interdisciplinares devem ser

organizadas no enfrentamento dos desafios futuros. Assim, nao

haveria lugar para alguem que se auto-intitulasse "planeja

dor"; esta figura seria substituida, com inurneraveis vantagens

por equipe entrosada,nao-neutra e comprometida com os proces

sos e problematicas de nossa realidade s6cio-espacial. Isto

vem a proposito das conslderacoes introdutorias da obra 0 Espa

co Interdisciplinar feitas por Santos e Souza. Nelas, sallen

tam que "0 espaco, enquanto presente, contem 0 futuro. E, quan

do se fala em futuro, a nocao de totalidade se impoe e a espe

ranca cede lugar ao ceticismo. Sem duvida, ha diferencas de

oticas: para alguns, a reconstrucao da totalidade, para torna

la outra, e a propria materia do seu trabalho, mas nem preci

sam conhece-la; para outros, nada podera ser feito se, desde 0

comeco, nao for clara a nocao do que e a totalidade. Assim, 0

conhecimento do espaco supoe urn trabalho coletivo, no qual to

mam parte diversos especialistas" (Santos e Souza, 1986, p.2).

Ha concordancia, portanto, quanto a necessidade de novas

praticas cientlficas. Resta dar urn primeiro passo. Resta cami

nhar no sentido do entendimento. Nao ha saida para a crise se

nao criar outra, respaldada no sentlmento de que urn paradlgma

envelhecido sera superado por outro, que acompanha a modernlda

de. Esta sinaliza no sentido da producao de novos saberes, sen

do estes plenos de instabilidade em relacao as "abo r d a ge n s ul-
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trapassadas e individualistas. 0 desafio da ciencia e

com 0 tempo, e acompanhar a marcha da civilizaeao e da

ria.

caminhar

Histo-

Desafios para a Interdisciplinaridade: a Guisa de Conclusao

Linhas atras indicamos algumas tematicas/problematicas com

apelo para a montagem de "laboratorios" do novo pensar cienti

fico. Apontamos igualmente a direeao para ganhos especificos

para algumas areas do conhecimento sensiveis a modernidade. Ca

beria sugerir algumas categorias de analise para a praxis. As

tematicas socio-economicas espaciais se nos parecem acolhedo

ras para 0 trabalho interdisciplinar, tais como: a energia, que

nao deveria ser privilegio para as engenharias; a ur~anizaeao,

que geografos por si so nao abarcam em sua complexidade; a po

breza (urbana e rural) que economistas e sociologos tern se ocu

pado; 0 planejamento urbano, preocupaeao basica de arquitetos/

urbanistas; movimentos sociais-urbanos, tao caros aos cientis

tas sociais; a educaeao: que permitiu portentosas Faculdades

de Educaeao, mas nao a erradicaeao do analfabetismo; a favela,

uma estrutura urbana cada vez mais presente, sobretudo em nos

sas metropoles; a inflaeao e a recessao, que a tecnoburocracia

e a especulaeao alimentam etc. Estas e outras tematicas nao

comportam mais a unidisciplinaridade. Sao desafios cuja veloci

dade de evolueao nao comportam postergaeoes. As aeoes concre

tas, necessarias, apontam na direeao de um novo paradigma e es-

truturas academicas ageis e eficazes. Ha que se abrir novas

avenidas para deixar fluir os fluxos de conhecimentos neces-

sarios a resolueao dos prementes anseios dos povos empobreci

dos dos paises subdesenvolvidos. Esta, uma tarefa de todos.

Netas

1. Adaptado do artigo de nossa autoria "Ciencia e Informaeao",

publicado no Jomal de Brasilia de 16 de fevereiro de 1990,

p.2.
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2. Acredita-se que inexista cidade brasileira com amostragens

seqftenciais, dando oportunidade a que se respondam estas

indagacoes fundamentais para 0 conhecimento da realidade.

3. Ja haviamos concluido este trabalho quando fomos informados

das modificacoes, a serem introduzidas pelo IBGE na PNAD,com

incremento da acuracia dos conceitos e aperfeicoamentos do

questionario. Para os interessados na teorizaCao sobre esta

pesquisa por amostra, indiaamos 0 texto PRAD - ADteprojeto

de Revisao (JIiidulo 1). A Questio Conceitual. Rio de Janei

ro, IBGE/DEREN, 1990 (mimeo.).

4. Ver, na Constituicao Federal de 1988 0 Titulo III,

25 e seguintes e 0 Titulo VI, especialmente, 0 art.

seguintes.

Artigos

155 e

5. Com base em trabalho de nossa autoria "Urbanizacao e

disciplinaridade", submetido ao Seminario Natureza e

ridades de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, Sao

FAU-USP, marco/1990.

Inter

Prio

Paulo,

6. A este proposito, urn marco importante e a obra de

Santos. 0 'rrabalho do Ge6grafo no Terceiro Mundo.

10, Hucitec, 1978.
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