
ESPACIALIDADE, COTIDIABO E PODER*

Maria Encarnacao Beltiab Spos ito**

A espacialidade expressa, sustenta, determina, e portan

t o , faz parte e ao 'me s mo tempo designa a formaCao social e

economica, e por tal tambem reforca .a acentuacao da diferen

ciacao (e da separacaol entre as pessoas e os lugares, entre

o ser, 0 estar e 0 fazer .

NUma sociedade de classes, esta espacialidade contem ' a

logica e 0 sentido dado pela diferenciacao social e economica,

e 0 poder de produzir/transformar/consumir esta espacialidade

esta tambem determinado por esta diferenciacao.

Entao, a natureza, a qualidade politica e a intensidade do

poder decorre desta diferenciacab social e economica, definin

do se este poder significa ter apenas possibilidades de, ou

forca para e meios de, ter 0 direito de e a capacddade. e a auto

ridade para, ou ainda ter ou nao ter condicoes socialmente de

terminadas para poder produzir/transformar/consumir uma dada

espacialidade.

*Texto de apoio para a participacab na Mesa Redonda sobre es
te tema , no Eixo: "Perspectivas da Geografia no final do se
culo", durante 0 IX Encontro Nacional de Geografos julho
de 1992 - Presidente Prudente - SP.

**Facllldade de Ciencias e Tecnologia - UNESP - Campus de Pres .
Prudente.

GEOSUL, n9 14 - Ano VII - 29 semestre de 1992.
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Estas diferentes matizes do poder elaboram-se, praticam

se e se concretizam tanto atraves de politicas de Estado, qua~

to via poderes econonu.coa , quanto atraves do cotidiano, t.ambem

submetido e determinado por tais politicas e poderes.

Nessa perspectiva, 0 que coloco para a reflexao e 0 pen

sar sobre a medida, a capacidade e as formas a partir das quais

a sociedade brasileira pode se colocar (enquanto "corpo" que

contem profundas diferenciacoes sociais e economicas) ,como su

jeito do processo de producao/transformacao/consumo de uma

espacialidade que contenha a diversidade que a engendra, e ao

mesmo tempo se (re)construa para reduzir estas diferenciacoes.

Para dar concretitude a esta reflexao., vou tomar como re

ferencial, para a analise, 0 processo de producao/transforma

cao/consumo das cidades paulistas, com 0 interesse de discutir

como se dao as relacoes entre espacialidade, cotidiano e poder

nestas cidades.

As DiferenciacOes que se 'Aprofundam

o processo de producao do territorio paulista deu-se a

partir do movimento de expansao da economia cafeeira. Em fun

9ao desta expansao implantaram-se ferrovias, formaram-se fa

zendas, terras foram vendidas, cidades foram fundadas.

A industrializacao exigiu e provocou uma diferenciacao re

gional da producao agricola no Estado de Sao paulo, que subs

tituiu a homogeneidade que havia se desenhado com 0 cafe.

Esta diferenciacao reflet~u-se rapidamente na divisao re

gional do trabalho no Estado de Sao Paulo, e por conseqUencia

permitiu/provocou uma diferenciacao nos papeis urbanos.

o reforeo da hierarquizacao da rede urbana foi decorren

cia direta desse processo. A cidade de Sao Paulo, como centro

da maior regiao metropolitana do pals, espelha e sustenta a

concentracao de papeis de produeao e comando que uma economia

urbana oligopolizada exige, para que se viabilize 0 avanco

tecnologico e a articulacao do trabalho cada vez mais espe

cializado, e por tal, compartimentado.
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Esta concentracao urbana constitui-se 0 nodulo central de

urna rede que se multiplica em cidades medias e pequenas, as

quais tambem tem seus papeis (re)definidos nesse processo de

concentracao economica e ampliacao/integraoao do mercado con
sumidor.

Cada uma destas cidades e, em diferentes niveis, um ponto

de apoio que drena capitais para a metropole, 0 que viabiliza

o consumo da producao organizada em larga escala.

As cidades medias mais proximas e/ou integradas a Regiao

Metropolitana Paulista se redefinem enquanto sustentacao . para

uma industrializacao que "transborda" os limites originais da

grande area industrial. Estas e outras de mesmo porte, desen

volvem-se como pontes de apoio para a venda de mercadorias e
servicos das grandes empresas. Que cidade media nao tem uma

Loja Arapua ou um Caixa Automatico Bradesco? A rapidez das

comunicacoes e 0 desenvclvimento da informatica aproximam e

integram.

As cidades pequenas perdem papeis na hierarquia urbana.

Nao sao atraentes, enquanto mercado, aos grandes grupos indus

triais, comerciais e de servicos - ou se tornam apendices

dormitorios das cidades maiores ou sao apenas polos de evasao
populacional.

A espacialidade da rede urbana, resultado dessa diferen

ciacao/especializacao regional, e produzida pelo poder econo

mico. 0 cotidiano daqueles que trabalham e produzem essa ri

queza esta submetido a esta ordem - a logica da maquina na fa

brica, da caixa registradora que funciona sem parar, aoho
rario para chegar e sair do trabalho.

Esta e a logica da producao que designa uma espacialidade
e um cotidiano que e submissao a um trabalho, que na maior paE

te das vezes nao e realizacao, mas apenas alienacao.
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As Identidades que se Perdea

o movimento que aprofunda a integracao da rede urbana

paulista a economia capitalista desenvolve-se em um contexto

internacional, no qual os grandes oligopolios impoem padroes

de producao e consumo que ultrapassam as fronteiras regionais

e nacionais, enquanto espaco economico, social, politico cul

tural e ideologico.

Essas cidades espalham em sua paisagem construida, em

suas formas de producao territorial, e em sua funcionalidade

assim organizada, esse processo que submete a producao da so

ciedade e do espaco ao movimento que iguala, que reduz as iden

tidades, que produz 0 parecido.

Essa estandartizacao espelhada nessas paisagens cada vez

mais iguais - a verticalizacao, os shopping-centers, os via

dutos, os conjuntos habitacionais, a periferia sem esgoto e

asfalto, os barracos ..• - contem as desigualdades que susten

tam e expressam a logica que produz cada cidade, tanto quanta

a logica que produz cidades iguais que desempenham tambem pa

peis diferentes.

o predio que se ergue na cidade de 80, 200 ou 500 mil

habitantes nao e muito mais do que signo do moderno, do que

tentativa de separecer com a forma vertical que e "identida

de" de metropole, como definiu Maria Adelia de souza'.

o shopping-center que se multiplica pelo interior nao e

muito mais do que a necessidade de reproduzir os espacos de

consumo, os "templos das mercadorias", como definiu Silvana

Pintaudi2.

Por outro lado, os conjuntos habitacionais que se multi

plicam sem ident1dades, nao decorrem senao da concepcao poli

tica de que para os pobres um teto com 30 m2 e 0 que basta.

Segundo a mesma logica, a cidade que se produz pela auto-cons

trucao nao precisa ser servida pelo esgoto, e 0 arruamento da

favela nao esta na planta oficial da Prefeitura.

A espacialidade de cada cidade e de todas as cidades, re

sulta da logica que produz 0 igual e que expressa 0 poder po

litico e ideologico, que permeia 0 decidir /viver 0 nosso coti

diaQa.
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Esta e a logica do consumo que designa uma espacialidade

e urn cotidiano que e determinacao dos interesses da producao

capitalista das cidades, que expressa a separacjo social 0 ter

ritorial entre 0 ser , 0 estar, 0 fazer,o comprar ••• enfim, do viver.

Por outro lado, da perspectiva de quem vive esta espa-

cialidade e este cotidiano, estas cidades estao cada vez mais

carregadas de signos que sao vendidos, comprados e substituI

dos seguidarnente.

As ContradicOes que se Acentuam

A logica que determina a espacialidade da producao e a do
consumo nas cidades capitalistas e a mesma que provoca a acen

tuacao das contradicoes.

As diferencas sociais e economicas, aparecem nas cidades

paulistas (e com certeza em outras cidades brasileiras das

quais estivessemos falando) sob a forma de dificuldades cada
vez maiores para 0 acesso ao morar, a saude, a educacao, ao

transporte, a cultura, ao ocio • • •

A logica que produz a integracao economica das cidades da
rede urbana e a mesma que produz a compartimentacao das nossas

multiplas facetas existenciais no interior dela.

A magnitude da concentracao da regiao metropolitana e

apenas a expressao maior deste movimento, porque em cada ci

dade, nas de 500 mil, nas de 100 mil, nas de 10 mil habitan
tes esse duplo processo de integracao/compartimentacao aparece

sob a forma de contradicoes que se acirram, de lutas que emer
gem, de movimentos que se organizam, enfim sob a forma de lu
tas sociais.

A construcao desta reacao a uma espacialidade e a um co

tidiano determinados pela producao e pelo consumo vai se dando
como um movimento que nao e retillneo, mas que vai se cons

truindo COm avancos e recuos.

Esse movimento e, as vezes, organizacao (0 piquete que se

organiza para a garantia da greve, ou a ocupacao dos sem teto
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discutida e efetivada), mas e, as vezes, explosao (0 onibus

que e depredado, 0 supermercado saqueado). E inforaacao que se

impOe (as televisoes ligadas, de ouvidos no Cid Moreira), mas

tambem informacao que se produz (0 panfleto que circula na

fabrica, os jornais das minorias) .

Esse movimento para conquistar a condicao de determina

cao, enquanto poder social que transforma a sua espacialidade

e 0 seu cotidiano, tern que ser alimentado, educado no sentido

mais concreto destes termos tanto quanto no seu sentido mais

s Lmbo Li.co ,

Nao ha construcao do novo (e nao da novidade) se nao hou

ver urna alimentacac de qualidade, urna escola publica com pro

posta social, urn sistema que seja realmente de saude (e nao

das doencas), uma cultura que se de a partir de todos e de ca

da urn e para cada urn e para todos. Nao ha construcao de cida

dania se nao houver a construcao de uma nova concepcao de so

ciedade, e portanto de poder.

So 0 poder social pode/podera construir urna espacialidade

e urn cotidiano que sejam transformacao.

Nao ha perspectivas para a geografia que no final deste

seculo nao se propuser a ler esta multiplicidade no real.

Notas

lSOUZA, Maria Adelia Aparecida de. A identidade da Metropole:
a verticalizacao em Sao Paulo. Sao Paulo: • FLCH/USP, 1989.
(Tese de Livre-Docencia).

2pINTAUDI, Silvana Maria. 0 temple da mercadoria: estudo so
bre os shoppings-centers do Estado de Sao Paulo. Sao Pau
lo: FFLCH/USP, 1989. (Tese de Doutoramento).
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