
PERSPECTIVAS PARA AS METROPOLES
REGIONAIS - Algumas COIlsiden~ soblemlgn~e

laCllDas de tnbalho DOS anos ,.*

AldoP.Wmi**

No processode metropo~, em que pontuam macrocefa1ias no eixo
SIo PaulolRiolBelo Horizonte, anteva-se SCI' necess8ria a retomada de ~lSos

para elevar a importincia das metr6poles regionais, obseJvados alguns
dispositivos cia Constitui9lo de 1988 no que rcspeita as atribui96es dos
Estados e Municfpios. Todavia, a pretendida descentraliza9lo c:onstituinte em
favor dos Estados e Municipios, em termos cia atividade planejadora, esbarra .
em alguns "constrangimentos" que, pcla in6n:ia dinimica cia urbaniza910
genera1izada, fazem pensar na necessidadedoesfoJVOS para superB-los.

No nosso entendimento, surgem ao menos tres aspectos no interior do
proceSso de urhaniza910 que constrangem de algum modo as ~Oes dos
planejadores. Estes aspectos, agora postos ao debate na busca de
equacionamento, silo:

- OOIIWlCIo extemo das metr6poles regionais, onde se implantam
megaprojetos do tipo capital intensivo;

- lacunas de trablllho, em razio cia implan~1o de atividados
poupadoras de mIo-de-obra;

- JDigra~ ,or etapas, comdesperdfcio de forva de trabalho que, nIo
se fixando, deixam de criar condi9lSos para uma efetiva particip89lo nos
processos regionaisde produ9lo.

*Trabalho apresentado no Semin8rio "Metropoliza91o e Rode Urbana:
Perspectivasdos Anos 90", realizado poloIPPUR/UFRJ, em abril de 1990.
Com apoio do CNPq.
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Logicamente, estes tres aspectos sio partes interligadas e interatuantes
do modo capitalista de produ9io, exacerbadas pela inserylo do Brasil no
mercado mundial e sua contraparto, a divislo intornacional e regional do
trabalho.

Parece evidente, todavia, que algumas ~6es devem. ser clesencedeadas,
80 longo desta d6cada, no sentido de se contrapor 0 desejo regional As
"tendencias" correntes de extr&9io e de dependencia. Examinemos cada um
dos aspectospara destacar as possibilidades emergentes:

MetrOpoles regionais e eonuando extemo

Reduzir a preseD9a do "poder federal"nos Estados e Municfpios DIo
apenas sera necess8rio para antender os dispositivos constitucionais como
tambem uma decorrsncia dasas~ regionais. Estas deverIo emergirdo
ganhoem CODsciencia e poder pelavia do exercicio da cidedania, com 0 que os
modelos do centralismo federal serlo questionados e substitufdos por gestGes
democr8ticas em cada instAncia polftico-administrativa. Com. isto, prev8-se
que os problemas da esfers municipe1 serlo melhor enfrentados"nesta escala
de gestio, ganhando-se em agifidade na consulta as demandas dos municipes,
mais preximos (e competentes) para viabilizar solu~; da mesma forma, no
imbito estadual, ganhar-se-a na mootagem. de esquemas de planejamento 80

mesmo tempoem que para esta orbita tluem as atribui96es (e as competentes
coberturasfiscais), retiradasno centralismo autorit8rio pOs-64.

Com estas conquistas;aF~io sera om ideal a atingir porquantoas
"competancias da Uniio" (privativas, concorrentes 0 complementares) sio
ainda alentadas. Tanto que persistirIo as interverl96es da Uniio. sob a forma
de "grandes projetos", "de interesse nacional", como avalista de portentosas
bidre16tricas, de projetos mineradores, agropecu8rios e de sistemas de
comuni~6es, todos impactantes sabre territOrios estaduais e municipeis
(Paviani, 1989).

Ora, a Uniio, assumindoa gestio do territOrio como om bloco, oferece
estfmulos a serem ques1ionados uma vez que "os incentivos para extrair do
camposuperavits para a CXJX>I1a9io ocasionam om "impacto sutil"que 6 0 da
dupla acasalada pagamento da divida extcma - depend&ncia tecnol6gica.
Ambas, de uma forma ou de outra, pressionam para que se exD'aia da
agricultura os superavits para atender a expol1a9lo". enquanto que "a mega
usina,queja sai da pranchetacom a amplia9i0 da divida externa, faz parte do
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gigantes<:o processo para inserir 0 Brasil na economia mundiaJizsda, sob a
6gide do capitalismo extrativo: 0 mesmo que pressiona sobre as terras
agricultilveis e sobre asjazidas minerais..." (Paviani, 1989).

Ora, sob 0 ponto de vista da~ regional, quais os efeitos das
poIiticas federais, quais os retomos em tennos dovantagens comparativas (ou
desvantagens em rela9lo 80S impactos negativos dos megaprojetos)? Estarilo
os Estados e Municlpios recebendo royaliies pela explof89lio de jazidas
minerais? ou inden~6es pelas enormes extens6es de terras f6rteis (as
varzeas) inundadas pelas bacias de acum~ das hidrel6tricas?

Aoque parece,os retomos sio irrisOrios e sAo do tipo "esperemos 0 bolo
crescer para, cot&>, dividirmos", enquanto nas esferas estaduais e municipais
nIo ha recursos para educar as criancas em idade escolar, nem para atender a
Massa de enfermos que acabam migrando para as capitais em busca de
atendimento, nem verbas para manter estradas por onde passam as safras e
assim por diante.

Por isto, so longo dos anos 90, espera-se avan\)os no sentido mudar 0

perfilde gestio doterritorio: implantar mn Estado Fedorado, respeitando-se as
esc:alas de competancia e propugnando por uma redU\)10 do centralismo. Em
outras palavras, reduzir 0 "federalismo" dos problemas, descentralizando
recursos para possibilitar solu\)6es em esferas mais pr6ximas (municipal ou
estadual), sempre na expectativa de ganhos em particip&91o coletiva e em
democl'll1:iza9llo das oportunidades.

Serve de susten~llo a este argumento a penetrante analise da
"Metr6pole Corporativa", realizada por Milton Santos, na qual "0 poder
publico echamado, nos Ultimos trinta anos, a exercer um papel extremamente
ativo na prodU9lo da cidade. Seguindo 0 movimento geral do sistema
capitalista que consagra concentracees e cen~es, a cidade do capital
concorrencial cede lugar Ii cidade do capital monopolista e oligopolista.
Temos, agora, no caso das cidades maiores de um pais, verdadeiras
metr6poles corporativas...", voltadas "essencialmente Ii solu\)10 dos problemas
das grandes firmas e considerando os demais como questoes residuais"
(Santos, 1988, p.246).

o que se deseja obstaculizar e0 avan\lO da metr6pole corporativa, que,
alem de ''reviabilizar a cidade para 0 grande capital" (Santos, 1988, p.247),
deixe de ser 0 trampolim dos "mecanismos ocultos" (Harvey, 1980, p.40) que
viabilizam a mod~1o do interior scm a contraparte da distribui\)10 da
riqueza socialmente produzida.
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Diante do desa1io que se apresenta 00Dl a necess8riadescen~io.
uma nova postura devcra ser assumida pew ~ de planejamento.
Conforme quer Ribeiro, deveremos "introduzir a necessidade de pesquisa do
lugar. Eo lugar 0 n6cleo reflexivo do nosso segundo patamar de fen6menos"
(sendo 0 primeiro "0 JDercado nadonal de trabalho, beDs e ~")
(Ribeiro, 1988, p.2 e 4).

Lacunas de trabalho

Apesar de salientarmosa importAncia do lugar, no ambito municlipal e
estadual, para a atividade em planejamento nIo se devcra perder a visIo da
totalidade. No caso de uma revita1iza9io do rqponal, a escaJa nacioaal e
relevante para a questio do "mereado de trabalho", pois se constitui na
"extensio contemporinea das re~ capitalistas de prod1J9lo, das rela9lJes
de trabalho assalariadas e da implanta9Ao de novas eq1J89Oes t6cnicas"
(Ribeiro, 1988, p.2 e 3).

Estas "novas eq~ t6cnicas" afetam 0 pats como urn todo e,
conforme se tratar de "novas tecoologias" ou de "inov~ modernizantes",
possuem "comando extemo". Ora, 0 comando extemo e que detonnina, em
todos os circuitos produtivos, 0 que, CC8O, para q1lelll produrJr e 0 proprio
desdno da prod~lo. Com isto, introduzem-se capitais e tecnologias
poupadoras de forca de trabalho, 0 que pode inviabilizar, em imbito local e
regional, qualquer estrat6gia de ocup&9Ao da popula9io economicamente
ativa.

Por isto, um novo formato de atividade em planejamento urbano e
regional deveril atentar para os riscos representados por iniciativas que exijam
importa9io de capitais em detrimento da mio-<le-obra disponivel. As
atividadesque se implantam com subsidies ou imJ)01'ta9Ao de tecnologias sio
anti-sociais na medida em que alijem do "mercado de trabalho" contingentes
de ativos, pois configuram. 0 que passou a ser conhecido OODlO "lacuna de
trabalho", "umadas caracteristicasmais evidentesdo subdesenvolvimento", na
visio de P. George(1979, p.13).

Em outra oportunidade salientamos que "a lacuna de trabalho tem
associ&9ilo estreita com os mecanismosde subempregoelou desemprego, deles
divergindo no aspecto de que, enquanto os subempregadosou desempregados
tam (ou tiveram) algoma atividade de onde retiram (ou retiraram.) seu
sustento,naquela ndo se pode falar em atividadede qualquer tipo para 0 "ativo
em disponibilidade". 00, dito de outra forma, a lacuna de trabalho e um
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componente ~ameo do desemprego (ou subemprego), mas de natureza
diversa. 0 desemprego podera ser~Io de "ajustes" conjunturais DO

interior do apareIho produtivo, que manUm "reservas de mIo-de-obra" ou
"ex6rcito de reserva"; as lacunas de traba1ho se constituiriam na ativldade
nlo-prada ou nos postos de trabalho que Dio aOOlltecer.. 00, mesmo,
que foramsubtrafdos do mereado de trabalho. Este processo, jil evidenteem
nossas metr6poles, aJija sucessivas camadas dos que se apresentam para 0

trabalho... (Paviani, 199Oa).
Entre tantos desafios, os representados pew lacunas de trabalho sIo de

importincia fundamental para 0 soerguimento da producso e para qualquer
89io planejadora. Tanto sAo importantes que de nada valera produzir se 0

produtor tamb6m n40 puderser um consumidor, Na lacuna de trabalho, como
se va, encontra-se um manancial de injusti9a social, isto e, um componente
para se incrementar a iniqoidade (resultante da mil distribui940 dos bens,
services e produtos,ou da seletividade e sogre~4o socio-espacial).

Entio, como avan9ar com 0 planejamento sociaJmente orientado se n40
hil oposi94o 80 surgimento de levas de "desaJentados" (mOE, 1990),
porquantonunea acharam um posto de trabalho?Como equacionar,no imbito
municipal e estadual, a distribui9io de escolas, de hospitais, de todas as infra
estruturas para cidadios mutilados" (Santos, 1987, p.19), que n40 consomem
porquen40 t&macesso 80S meiosde produ9lo?

A estas reflex6es, pode-se agregar outra: "importante, tamb6m, e
penetrar na dialetica dos decisores econ6micos e politicos que, de um lado,
investem no sentidode maximizar a produ91o de bens, de outro, obliteramos
mecanismos de distribui9io da renda e Ievam aexcluslo da produ980 e do
consumo de vastos contingentes de ativos em idade de trabaJhar (ou que se
capacitaram profissionaJ e tecnicamente para novas formas de trabalho
humano)" (Paviani, 199Oa).

~ por etap. e 0 desperdido da i)~ade trabalho

Uma verdadeira "Geografia do Desperdfcio" poderia sec escrita com
"aqueles 'gastos scm proveito', a erosIo de recursos, 0 malberatamento de bens
e materiais" (Paviani, 1988, p2), mas tamb6m comos contingentes de "ativos
em disponibilidade", com os "desaJentados" que, em sucessivas ~6es,
buscama propria sobrevivancia em diferentes pontosdo pais).
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Evid6ncias empiricas demonstram serem expressivas as correntes
migratOrias constituidaspor "migrantes por etapas" (Ferreirae Paviani, 1973,
p.l57), verdadeiros "desenraizados" de seu chao natal, em continua procura
de um lugar para trabalhar. Ora, nIo se pode sustentar indefinidamente serom
as migt'896es internas "desafogos para as regi6es deprimidas", um argumento
vigente nas d6cadas de 50 e 60, quando as Ultimas fronteiras agricolas cram
desbravadas no Centro-Oeste. Hoje, os garimpos e os destlorcstamentos
dilapidam as Ultimas reservas do Norte e em si consci6ncia nIo se pode
afirmar ser esta regiIo receptora de povoadores elou colonizadores. Na
rea1idade nIo se trata de migrantes dcsbravando a Amaz6nia, mas de
aventureiros que nIo se fixam, exb'aem reeursos de forma erosivae praticam
danoso nomadismo. Por isto, a ~Ao depredadora deveria sec avaliada e
combetida, pois estA criandoproblemas sociais a seus praticantesna busca do
eldoradonuncaatingido.

Mas, a~ da economia deixa antever para os demais
migrantes, mesmoos que sAo expulsos de "bols6es de mis6ria" do Nordesteou
do extremo Sui, perspectivas poueo animadoras, com graves conseqoancias
para si proprios e para a regiIo receptora, 0 Centro-Sui. Nesta regiIo,
esgotam-se os mananciais de emprego industrial, estando saturado 0 setor de
sem9QS. Passa-se, entia, a tee legi6es de ocupados em taref.as espcridicaa e
pouco remuneradoras, num processo de terciariza9lo pouco avaliado em
termoss6cio-econ8micos em nossocontexto.

Ali8s, ja etempode se volver para as fontes estatisticas, pois, dontrodo
atuaI "periodo tecnico cientifico", 0 formato e a propria prod1J9lo de
infOJ'lll896es sobre~Oes internas e for9a de trabalho ociosa devem sec
aIterados e aperfei9Ofldos.

A recomen~ vincula-so a ideia de que sera in6cuo tJ'a98r quaIquor
plano ou estabelecer politicas pilb1icas scm dados sobre a~. Scm
supesar a carga do superavit populacional so longo, por excmplo, de um
trimestre, qualquerprojetoestara fadado so fracasso. Ha falta de~
recentes sobreas correntesmigrat6rias "constantes", isto e, sobre~ da
migr89io, sua intensidade, dire9lo, perfildos migrantes, fontes de expuisAo e
locals de J'CCCP91o.

A qucstio das migrB90es esta a exigir um aumento da "capecidade de
'ataque' aproblematica dos Buxos popuJ.acionais, dcsc:entralizando e tornando
mais8gil a coletade dadosjunto as fontes. 0 que se aponta eum aumentodo
nUmero dos que fazem amostras, por exomplo na 6rbita regional e subregional
ou na esfera de municipalidades importantes, havidas, tradicionalmente, como
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receptoras de imigrantes. Na 6rbita municipal e regional. deveriam ser
alocados recursos para a rea1iza91o de censos e amostragens freqOentes,
anuais ou bianuais, com 0 que se captariam certasespecificidades, reduzindo0

gigantismo (federalismo) dos recenseamentos do IBGE. A sugestAo,
obviamente e nem de leve, deseja esvaziar uma atribui9lo do IBGE. 0 que se
deseja e 0 aperfeieoamento e 0 aumento da rapidez dos mecanismos e
instrumentos para a captura dos dados que, nIo coletados no tempo e lugar
certos, estarIo irremediave1mente perdidos. Acredita-se que estados e
municipios, com maior sensibilidadeno trato de suas respectivas popu~,
melhor equacionariam os enfoques para as problematicas das correntes
migrat6rias.Poderiam, inclusive, ver nos migrantescertas solU96es como a do
povoamento em fronteiras de recursos. Dai a importincia da amostrageme do
censo descen1ralizado e com rea1iza9Io mais freqOente. Veja-se 0 caso de
Brasilia. Ha quantos anos nIo se tem uma amostragem sobre a mobilidade da
popula9lo? A rigor nIo temos uma resposta para a questlo "que desejam os
migrantes"? Seu ponto de convergencia seria a habi1:a91o ou um lote? Estariam
querendo morar na periferia, que se lhe ofereee, ou prefeririam a favela, mais
central, mais pr6xima dos empregos?AD que tudo indica (e dai a necessidade
de estudos mais acurados), a grande mare migratOria emovida peIa "Iuta peIa,
sobrevivencia", isto e, migra-se para Brasilia para trabalhar, na suposi9lo
16gica de que, quem trabelha, mesmo com "baixa renda", deve ter um lugar
para morar (de preferencia junto 80S canteiros de obras ou nos services
auxiliaresou ambulantes). A questJo da migr&9lo prende-se • oferta de lotes
clou habi1:a9lo, mesmo em periferia desequipada e distante? Ha outros
ati'ativos na "pauta" do migrante? Estariam os migrantes sendo atraidos por
capitais ou eidades grandes nIo-industriais como Brasilia e Goiinia? Em que
medida as cidades industriais nIo apenas nlo atraem mais os migraates, mas
obriga-osa uma retomada da migt'89lo, expulsando-os?" (Paviani, 1990b).

Em resumo, se 0 desperdicio, da for9a de traba1ho, as lacunas de
trabalho e as migt'896es por etapas, estIo estreitamente ligados e tam impactos
sobre subespscos determinadosede todoprocedente implantar sistemas para
o conhecimento cientffico, e, como ele, possibilitar as transf~

necess8rias da sociedadecomo um todo.

Mais do que respostas e certezas, a decada que se inieia p6e dUvidas e
aportes para a reflexlo. As metr6po1es regionais, a dinimica urbana com seu
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processo de mudance e a atividade de plancjamento vio depender do esfo1'9O
social para conquistares~ participativo. Sera a particip89io popular que
ensejara os parimetros para obstar a exb'a9io dos recursos regionais e, por
ela, a dependancia externa a que se submetem as cidades importantes. 0
esforvo coletivo, igualmente, viabilizara as reformas agr8ria e urbana, de tal
sorte que cesse a constante "turbul8ncia" populacional peIa continuada
mi8f89iodos "desalentados".

Vernos como imprescindivel 0 trabalho dos cientistas sociaisna dire9Io
de programas ajustados as demandas 0 potencialidades locais e regionais,
obstaculizando 0 injustoprocesso de SODeg&91o do oportunidades de trabalho.
Neste sentido, a ci&ncia 0 a tecnologia devem procurar .gustamentos para
conjurera crise on de criar novas crises que desemboquem na transforma9lo
dos saberesespecificos emconhecimento coletivizado e sociaIizado par viado
esfo1'9O inter 0 multidisciplinar (Paviani, 199Oc). Clama-se por uma 6tica da
produ9lo cientffica, mais proxima do cidadlo, que bosque a equidade social,
com a den6ncia e a critica dos mecanismos do opressIo incrustados nas
esferasdedecislo ern nossocontextopolitico.
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