
OBJETOS E ACOES: DI~ICA ESPACIAL E DINAMICA SOCIAL*

Milton Santos**

Esta e uma velha e nova questao dentro de nosso campo de

trabalho. Ha uma relacao entre dinamica territorial e a ma

nifestacao da consciencia social? Ha uma geografia dos movi

mentos sociais? 0 problema se coloca de maneira oportuna. Da

mesma forma, como se diz hoje, que 0 tempo apagou 0 espaco,

tambem se afirma que, nas mesmas condicoes, a expansao da pre

senca do capital hegemonico em todo 0 espaco teria eliminado

as diferenciacoes regionais e, ate mesmo, proibido de pros

seguir pensando que a regiao existe.

Quanto a nos, ao contrario, pensamos que: em primeiro lu

gar, 0 tempo acelerado, acentuando a diferenciacao dos even

tos, aumenta a diferenciacao dos lugares; em segundo lugar, ja

que 0 espaco se torna mundial, 0 ecfrmeno se redefine, com a

extensao a todo ele'do fenomeno de regiao. Agora, exatamente,

e que nao se pode deixar de considerar a regiao, ainda que a

chamemos por outro nome.
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Reqiao e Divisao do Trabalho

Regioes sao subdivisoes do espaco: do espaco total, do

espaco nacional e mesmo do espaco local, porque as cidades

maiores tambem sao passiveis de regionalizacao. As regioes sao

urn espaco de conveniencia, meros lugares funcionais do todo,

pois, alem dos lugares, nao ha outra forma para a existencia

do todo social que nao seja a forma regional. A energia que

preside essa realizacao e a das divis6es do trabalho que se

instalam sucessivamente, instaladas, impondo sucessivas mu-

dancas na forma e no conteudo das regioes. A ampliacao da di

visao do trabalho e do intercambio gera a aceleracao do movi

mento e mudancas mais rapidas na forma e no conteudo. As dife-.

rencas entre lugares que eram antes devidas a urna relacao di

reta entre a sociedade local e 0 espaco local, hoje apresenta

outra configuracao, Ja que se dao como resultado das relac6es

entre urn lugar dado e fatores longinquos, vetores provindos de

outros lugares, relac6es globais das quais cada lugar e 0 su

porte.

A regiao fora, no passado, urn sinonimo de territorialida

de absoluta de urn grupo, atraves de suas caracteristicas de

identidade, de exclusividade e de limites. Hoje, 0 nUmero de

mediac6es e muito grande, 0 que induz, freqUentemente, a con

fusao de imaginar que a regiao nao mais existe.

Se considerarmos a regiao como urna subdivisao do espaco,

incumbe-nos, em primeiro lugar, definir 0 que 0 espaco e, para

podermos chegar a uma definicao coerente de regiao. Ha diver

sas formas para entender 0 espaco. Hoje, tomemos a acepcao se

guinte: 0 espaco como a soma indissociavel entre sistemas de

objetos e sistemas de ac6es. Nem sistemas de objetos apenas,

nem sistemas de acoes apenas, mas sistemas de objetos que in

fluenciam sistemas de acoes, sistemas de ac6es que influenciam

sistemas de objetos, sistemas de objetos e sistemas de ac6es

indissoluvelmente jumos e cuja soma e interacao nos dao 0 es

paco total. Quanto mais complexa a divisao do trabalho, maior

a diversificacao e a complexificacao dos objetos e das ac6es.

maior a espessura do sub-espaco correspondente.

Quanto a divisao do trabalho atual, as caracteristicas que

interessam mais de perto ao nosso enfoque, sao, em primeiro



lugar, 0 fate de que, talvez pela primeira vez na h istoria do

homem, ha urna completa superposicao dos diversos nlveis da

divisao do trabalh6. Desse modo, as divisoes do trabalho in

ternacional, nacional e local se imbricam de maneira necessa

ria . E isso redefine, de urn lado, a propria divisao do traba

lho e, de outro lado, redef ine 0 espaco em todos seus niveis

de organizacao; ou, para guardarmos a velha denominacao, em

todas as suas escalas. E desse modo que a dimensao escalar

poderia ser rediscutida, como instrurnento de trabalho em geo

grafia.

Em segundo lugar, e tambem a primeira vez em que a divi

sao do trabalho e fruto de urna organizacao deliberada, nao se~

do deixada ao sabor das combinacoes ocasionais, ainda que pre

determinadas. Roje, uma organizaca6 precede e preside a es

truturacao do trabalho, a partir do nivel mundial, ditando as

formas de vida das sociedades as mais diversas, e pretendendo

inclusive impor as modalidades com as quais os diversos povos

realizam 0 seu estatuto nacional. As formas de intervencao

atual dos grandes organismos internacionais na vida intima de

cada pais sao urn exemplo. Esse ditame organizacional, externo

a cada nacao, e que impoe dentro de cada pais, novas formas de

convivencia, termina por redefinir, redimensionar e reorgani

zar tudo, inclusive 0 espaco. Isso, porem, nao significa que

haja urna submissao automatica dos diversos nlveis i n f e r i o r e s

de organizacao aos respectivos niveis superiores. t , tambem,

novo na organizacao territorial, 0 fato de que, gracas a uni

versalizacao de tantos tipos de troca, os nlveis inferiores

de organizacao passem a ter urn papel relevante na redefinicao

dos niveis superiores, da nacao ao universo .

Em "t e r c e i r o lugar, ressalte-se 0 papel das diversas for

mas de circulacao nessa reorganizacao da divisao internacio

nal do trabalho, sobretudo no que toca a reorganizacao espa

cial. A circulacao ja nao se define como antes, apenas pelos

transportes e as comunicacoes, ja que urn novo sistema se le

vanta e ganha urn papel reitor nas relacoes sociais, isto e, 0

subsistema da reguiacao, sem 0 qual ja nao se podem entender

os fenomenos espaciais.
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Sistemas de Objetos e Sistemas de Acoes, Hoje

A partir desse quadro, 0 espaco se redefine como urn con-

junto indissociavel no qual os sistemas de objetos sao cada

vez mais artificiais e os sistemas de acoes sao, cada vez

mais, tendentes a fins estranhos ao lugar. Em outras pala-

vras, de urn ponto de vista do lugar e seus habitantes, a remo

delacao espacial se constroi a partir de urna vontade distan

te e estranha, mas que se impoe aconsciencia dos que vao pra

ticar essa vontade.

Antes as coisas e os objetos se davam como conjuntos 10

calizados. Eram colecoes e nao, propriamente, sistemas. Atual

mente, os objetos tendem a se dar cada vez mais como sistemas,

na medida em que cada dia que passaelessevao ton1ando objetos

tecnicos. Trata-se, no seu conjunto, de sistemas tecnicos. A

materialidade do territorio e dada por objetos que tem urna

genese tecnica, urn conteudo tecnico e participam da condicao

da tecnica, tanto °na sua realizaCao como na sua funcionalida

de. Esses sistemas tecnicos atuais sao formados de objetos do

tados de urna especializacao extrema. lsto e sobretudo valido

para os objetos que participam dos sistemas hegemonicos, aque

les que sao criados para responder as necessidades de realiza

cao das acoes hegemonicas dentro de urna sociedade.

Os objetos preexistentes, vem-se envelhecidos pela apa

ricao dos objetos tecnicamente mais avancados, dotados de qua

lidade operacional superior. Desse modo, cria-se urna tensao

nos objetos doconjunto, paralela a tensao que se levanta, de!!.

tro da sociedade, entre acoes hegemonicas e acoes nao hegemo

nicas. A situacao e diferente daquela do passado, onde as ac6es

de urn nivel inferior nao eram obrigatoriamente hegemonizadas.

Agora ha urna clara hierarquia das acoes que se instalam em ob

jetos igualmente hierarquizados e se exercem por seu interme

dio. Os objetos que conformam os sistemas tecnicos atuais sao

criados a partir de urna clara intencao de realizar urna funcao

precisa, especifica. Essa intencionalidade se da desde 0 mo

mento de sua concepcao, ate 0 momento de sua criacao e produ

cao. A construcao e a localizacao - a incepcao - dos objetos

estao subordinados a uma intencionalidade que tanto pode ser

puramente mercantil quanta simbolica, senao urna combinacao das
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duas intencionalidades. Todos esses objetos modernos aparecem

corn urna enorme carga de informacao, indispensavel a que parti

cipem das formas de trabalho hegemonico do servico do capital

hegemonico, isto e, do trabalho mais produtivo economicamente.

Os objetos ja nao trabalham sem 0 comando da informacao,

mas, alem disso, passam a ser, sobretudo, informacao. Uma in

formacao especializada, especifica e duplamente exigida: in

formacao para os objetos, informacao nos objetos.

1550 redefine inteiramente 0 sistema espacial, na medida

em que urna informacao cientificamente concebida para mover ob

jetos criados deliberadamente corn intencao mercantil, atraves

de urn sistema de acoes que e subordinado a urna mais-valia mun

dial, possibilita a criacao de urna enorme copia de fluxos,ex

tremamente diversos uns dos outros, tornando 0 espaco mais

complexo.

A apreensao intelectual dessa nova situacao e, sem duvi

da, de apreensao intelectual mais dificil, desafiando a nossa

capacidade de teorizar e de produzir 0 conhecimento empirico

adequado. ~ esse, talvez, 0 desafio maior que os geografos e

os outros especialistas do territorio enfrentam em nossos dias.

~ nessa voragem que 0 conceito de regiao vem sofrendo restri

coes, ataques, remod~lacoes. Para muitos, esse velho conceito

ja nao seria adequado. Quanto a nos, nao pensamos que a regiao

haja desaparecido. 0 que esmaeceu foi a nossa capacidade de

reinterpretar e de reconhecer 0 espaco em suas divisoes e re

cortes atuais, desafiando-nos a exercer plenamente aquela ta

refa permanente dos intelectuais, isto e, a atualizacao dos

conceitos.

Para isso, e indispensavel nao apenas rever as qualifica

coes atuais dos objetos, mas tarnbem aquelas das acoes. Quanto

a estas, tendem a ser racionais, sobretudo, aquelas dos agen

tes hegemonicos, que utilizarn objetos e sistemas tecnicos he

gemonicos. As acoes nao sao exclusi.vamente conformes aos fins,

mas sao conformes aos meios, isto e, conformes aos objetos.

Elas nao apenas sao deliberadas, mas deliberadas por outros.

Para a maior parte da hurnanidade, elas nao sao informadas de

modo endogeno, mas informadas de fora. Tratam-se de acoes com

base cientifica, 0 que conduz freqUentemente a nao existencia
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de urn debate sobre sua validade, ja que a ciencia mitificada

nao e discutida, mas se impoe. Tais acoes nao sao explicadas a

todos, mas apenas ensinadas aos agentes, como base de urna ati

vidade parcelizada, que na sociedade cria letrados cada vez

menDs cultos. Sao acoes pragmaticas, onde a inteligencia parg

matica, como diria Horkheimer, substitui a meditacao. Dai essa

incapacidade dos homens de nosso tempo de saber 0 que sao e

de saber onde estao. Uma acao codificada, presidida por urna

razao formalizada, acao que nao e isolada e que arrasta, acao

que se da em sistema, cujo lubrificante maior passou a ser,

talvez, nao a producao, mas sim a comunicacao, tern 0 papel f~

damental na organizacao da vida co letiva e na conducao da vida

individual. Entender todo esse processo torna-se crucial, tan

to na interpretacao do que a realidade e, como no esforco para

para muda-Ia.

A Recriacao da Ignorancia e a Necessidade do Discurso

Tudo isso cria a necessidade do discurso, sem 0 qual, nos

dias de hoje, nada se faz. As bulas que eram, no passado, in
dispensaveis quase que apenas para lermos as virtudes dos re

medios, sao hoje urna permanente precisao do homem no mais tolo

afazer de cada dia. 0 aparelho de barbear traz a indicacao de

como utiliza-Io e 0 instrumento mais complicado tao pouco se
utiliza sem esse discurso, criando na sociedade os especialis

tas dos discursos especiais, ao mesmo tempo em que se debili

ta a criacao do homem capaz de fazer 0 discurso de todo, isto

e, de entender a historia e de propor urna nova historia. Os
objetos tern urn discurso, urn discurso que vern de sua estrutura

interna e revela sua funcionalidade. ~ 0 discurso do uso, mas,

~ambem, 0 da seducao. E ha 0 discurso das acoes, do qual de

pende sua legitirnacao. As acoes necessitam de legitimacao pre
via para ser mais docilrnente aceitas ~ ativas na vida social

e assim mais rapidamente repetidas e multiplicadas.

Tudo isso e mais facil, pois nurn mundo que inventa cad~

dia urna novidade, tornamo-nos todos cada dia ignorantes do

que sao as coisas novas, do que elas trazem como impulso na

producao e na ideologia. Essa criacao cotidiana do homem igno-
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rante e que impoe 0 discurso, impondo essa nova categoria de

analise indispensavel ao entendimento de que as coisas e os

homens sao.

Horizontalizacao e Verticalizacao

Nesse espaco, assim reorganizado, ha, de urn lade hori-

zontalizacoes e, de outro lado, verticalizacoes, recortes es

paciais superpostos. As horizontalizacoes atuais sao a condi

cao e 0 resultado das novas condicoes da producao propriamen

te dita. E as verticalizacoes sao 0 resultado das novas neces

sidades de intercambio e da regula~ao. as arranjos espaciais

nessas condicoes nao se dao apenas como as regioes do passado,

figuras formadas de pontos continuos e contiguos. Hoje, tam

bern, ao lade dessas manchas, ou per sobre essas manchas , h.3. t.ambem ,

constelacoes de pontos descontinuos, mas interligados, que de

finem urn espaco de fluxos reguladores. Tudo isto junto e 0 es

paco. ~ a partir desses novos recortes espaciais, dessas no

vas subdivisoes do espaco, que devemos pensar as suas novas

categorias analiticas, se nao queremos falar apenas de urn es

paco total, seja 0 espaco total do eCUmeno, 0 espaco total da

sociedade nacional, 0 espaco total de urna aglomeracao urbana.

Ora, a totalidade nao se entende sem que seja, antes, subdivi

dida.

No primeiro caso, as horizontalidades, a solidariedade

entre os elementos formadores deve-se, sobretudo, a producao

propriamente dita. Veja-se, como exemplo a relacao cidade

campo, onde a atracao entre sub-espacos com funcionalidades di

ferentes, atende a propria producao, ja que a cidade, sobretu

do nas areas mais fortemente tocadas pela modernidade, e 0 lu

gar da regulacao do trabalho agricola .

No segundo caso, nas verticalidades, a solidariedade e

obtida atraves da circulacao, do intercambio e da sua regula

cao. Veja-se como exemplo a relacao interurbana. Trata-se de

entender essa nova forma de solidariedade entre os lugares que

tanto pode se dar a partir de contigftidades e continuidades,

como da acao empreendida a partir de pontes distantes, mas

nao isolados . A regiao, nessas condicoes, mesmo aquela defi-
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nida no mapa como urna mancha continua (primeiro caso) deixa

de ser definida como era antes. Nao e mais a solidariedade or

gan~ca que nos da a regiao, mas urna solidariedade organiza

cional. podiamos parafrasear Baudrillard, em seu "Sistema dos

Objetos", quando ele disse que "a funcionalidade nao e mais 0

que se adapta a urn fim, mas urna ordem de sistema". De urna or

ganizaeao "natural", existindo pela troca de energia entre os

elementos, tal como eles sao e estao dispostos, nos passamos

a urna valorizaeao das coisas, isto e, sua propria vida funcio

nal, por intermedio da organizaeao. Onde se lia energia, leia

se informaeao, como novo principio de estruturaeao do terri

torio, tanto nas suas subdivisoes como no seu todo.

Nessas condieoes, as verticalidades aparecem como veto
res da modernidade mais moderna, transportadores de uma racio

nalidade superior, veiculos do discurso pragmatico dos seto

res hegemonicos. As aeoes racionais, dando-se sobre urn espaeo

tornado racionalizado pela presenea de objetos tao estrita-

mente fabricados para dar resposta a suas exigencias, criam
urn cotidiano obediente e disciplinado.

Quanto as horizontalidades tanto elas podem ser 0 lugar
da finalidade imposta de fora, de longe eu de cima, quanta 0

da contra-finalidade. Neste caso, elas sao 0 palco de urn co

tidiano conforme, mas nao conformista, 0 lugar da cegueira e

da descoberta, da complacencia e da revolta.

Espaco e Mov1mentos Socials

Lernbremo-nos do fa to de que os movimentos sociais, tanto
urbanos quanta rurais, tern lugar onde urn enquadramento rigido

se estabelece, por exemplo urna forma de divisao da proprieda

de que age de modo semelhante a materialidade nas cidades, e
cria como resposta urn novo patamar da consciencia coletiva.

Como trabalhar, nao apenas empiricamente, mas tarnbem teo

ricamente, a relaeao entre os movimentos sociais e 0 espaeo?
Essa e a grande questao proposta ja que nessa materia nao bas
ta apenas trazer 0 recital da nossa experiencia, mas sobretu

do tentar construir urn projeto-pensamento que apoie a nossa

atividade futura. ~ impossivel influir no futuro sem teoria.
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Minha proposta e simples, timida e apenas deseja ser pro

vocativa. 0 espaco hoje se subdivide entre sub-espacos onde

ha uma carga consideravel de racionalidade e areas onde isso

ainda nao ocorre. Onde os nexos cientificos, tecnologicos, in

formacionais sao importantes, temos aquele meio tecnico-cienti

fico informacional, uma porcao do territorio onde as raciona

lidades dos agentes hegemonicos se tornam possiveis e se dao

eficazmente, porque essa area geografica e formada por objetos

criados previa e deliberadamente para 0 exercicio dessa racio

nalidade.

Espacos do Mandar, Espacos do Fazer

Esse meio tecnico-cientifico e formado e incluem saber

e sao 0 suporte da producao do saber-novo, enquanto os outros

espacos se tornam apenas os espacos do fazer. Os espacos co

mandados pelo meio tecnico-cientifico sao os espacos do man

dar, os outros sao os espacos do obedecer.

A nova relacao entre regioes, aquilo que no passado se

chamava de dependencia regional, subordinacao de umas areas a

outras, tern esse conteudo novo de ciencia, tecnologia, infor

macao, mas tambem dessa racionalidade outorgada pelas aCDes e

pelos objetos. A nova centralidade depende dessa racionalida

de que nao se da igualmente em toda parte. Os novos espacos

centrais informados substituem aquela nocao de "core", que ou

trora nos foi apontada por J. Friedman e J. Boudeville. A par

tir desta nova organizacao do territorio, nao cabe mais, no

caso do Brasil, falar em litoral e interior, ou simplesmente

em cidade e nao-cidade, ou urbano e nao-urbano. Ha espacos mar

cados pela ciencia, pela tecnologia, pela informacao, por essa

mencionada carga de racionalidade; e ha os outros espacos. To

davia, essa racionalidade sistemica, nao se da de mane ira to

tal, absoluta e homogenea, pois, nas areas assim transforma

das, permanecem zonas onde ela e menor ou inexistente.

Essa racionalidade tern sua propria logica. Por exemplo,

as greves mais largamente seguidas nao se dao mais no sudeste

do Brasil, talvez porque uma geografia extremamente racional

torna-se urn obstaculo a visibilidade do mundo. A subordinacao
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a racionalidade impoe aos individuos um enquadramento e lhes

reduz a possibilidade de manifestacao de uma inconformidad~

Da mesma maneira, os resultados eleitorais. Se uma grande maio

ria de eleitores de Sao Paulo preferiu su£ragar partidos nao

progressitas, ate que ponto esse conjunto formado por objetos

tecnicos racionalizados teve urn papel nesse tipo de voto?

Essa racionalidade supoe contra-racionalidades. Essas con

traracionalidades se localizam, de urn ponto de vista geografi

co, nas areas menos "modernas" e, do ponto de vista social,nas

minorias. As minorias se definem pela sua incapacidade de

subordinacao completa as racionalidades hegemonicas. As mino

rias etnicas, sexuais (de genero) e outras tern mais dificulda

de para aceitar e atender as exigencias da racionalidade, na
mesma medida em que os pobres delas tambem sao mais defendi

dos, porque mais infensos as trampas do consumo. Esses sao

tambem os instrurnentos da realizacao da contra-racionalidade.

Por isso mesmo, as cidades sao 0 lugar da revolta, da re

belfao, do encontro com 0 que parecia i mpos s i ve l , ja que sao

menos faceis de conquistar pelo capital novo do que 0 campo .

Este, nos dias de hoje, e muito mais susceptive I da presenca

e da difusao do capital hegemonico que a cidade. Por essa ra

zao, 0 campo e rigido, gracas as equacoes de trabalho e capi

tal exigidas pelas novas producoes, exigentes do uso da in£e

ligencia, da tecnica e da Lnf'ormacjio , A cidade e rigida pelos abjetos
que a formam, essa materialidade que custa muito caro renovar:

desse modo, a cidade tern mais bolsoes de contra-racionalidade

e de contra-finalidade que 0 campo. Nessas condicoes, e ao
contrario do que freqUentemente se diz, a cidade acaba sendo

mais facil de planejar.

No campo modernizado, onde a racionalidade ja se insta
lou nos objetos e nas atividades, as grandes empresas podem

comandar diretamente os processos, a despeito do Estado. Quan

do 0 campo e marcado pelo nexo da ciencia, tecnologia e infor

macao, 0 Estado aparece com menor forca de intervencao, exceto

se decide antepor-se as chamadas leis de mercado. Gracas, exa
tamente, aquelas suas areas socia is e geograficas onde a ra

cionalidade capitalista contemporanea e menor, 0 Estado
(Uniao, Estados, Municipios) pode ter forca para planejar a

cidade.
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A Acao Transfonoadora

Vivemos nurn mundo onde ja nao temos comando sobre as coi

sas, ja que estao criadas e governadas de longe e sao regidas

por imperativos distantes, estranhos. POderiamos, nesse caso,

dizer, com Maffesoli, que os objetos ja nao nos obedecem, Ja

que eles respondem a racionalidade da acao dos agentes. No di

zer do Sartre de A Iaaqinacao, os objetos se tornam sujeitos.

Mas nenhurn objeto e depositario do seu destino final e nao

ha razao para urn desespero definitivo. Nurn mundo assim feito,

nao cabe a revolta contra as coisas, mas a vontade de enten

de-las, para poder transforma-las. No seculo em que a Revolu

cao Industrial se afirmou, essa revolta se dava como luta con

tra as novas invencoes, vontade de destruir as maquinas, como

no ludismo. Hoje, sabemos que tal revolta tern de se dar con

tra as relacoes sociais inegalitarias, que esses objetos per

mitem. 0 que se impoe e bern conhecer a anatomia desses obje

tos e daquilo que eles, juntos, formam: 0 espaco.

E atraves do entendimento do conteudo geografico do coti

diano, poderemos, talvez, contribuir a necessaria teorizacao

dessa relacao entre espaco e movimentos sociais, enxergando na

materialidade, que e urn componente fundamental do espaco, urna

estrutura de controle da acao, urn limite ou urn convite a acao.

Nada fazemos hoje que nao seja a partir dos objetos que nos

cercam. Nao ha, todavia, porque desesperar, ja que a vida das

coisas nao e dada para todo 0 sempre. Se estas podem perma

necer as mesmas na sua feicao rigida, ao longo do tempo se

alteram seu conteudo, sua funcao, sua significacao, sua obe

diencia perante a acao. As determinacoes mudam, mudando os ob

jetos. As acoes revivificam as coisas, e as transformam.

o conhecimento dos objetos e dos seus processos passa a

ser fundamental, para uma acao deliberada e renovadora e 0 pa

pel da geografia tambem se renova na analise social e na cons

trucao do futuro.
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