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Inicialmente queria agradecer 0 convite da Professora Ruth Loch para
proferir a conferencia de abertura da decima quinta Semana de Geografia.
Gostaria de dizer que me senti muito honrada, pois conbeco a importancia deste
evento enquanto forum de apresentacao e debate de ideias, que ultrapassa a
escala local, uma vez que traz pesquisadores de outras regioes do pais e acolhe
urna plateia muitas vezes tambem composta de pessoas que na:o vivem em
Florian6polis ..

Queria tambem aproveitar a oportunidade para agradecer a acolhida que
tive, desde minha chegada hapoucos meses, no Departamento deGeociencias,
tanto daqueles colegas mais pr6ximos em termos de areas comuns de interesse
da Geografia, quanto dos que trabalham tematicas por vezes muito distintas.
Todos vem, sem excecao, e isso eu gostaria de ressaltar, contribuindo para
minha integracao neste Departamento. NAo se trata somente de uma questAo de
convivio social, mas, se for possivel falar nestes termos, de convivio de ideias.

Todos sabemos que por vezes 0 trabalho da pesquisa ebastante solitario,
mas que pressupoe para 0 seu desenvolvimento 0 encontro de interlocutores.
Esse encontro pode acontecer tanto em seminaries e col6quios, quanto num
corredor de Universidade, onde encontramos urn colega, comecamos a
conversar sobre urn fato corriqueiro, a conversa evolui, ja estamos falando da
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pesquisae entao 0 colegaformula uma pergunta, uma perguntapara a qual nao
temos naquele momento a resposta, mas que justamente vai nos obrigar a
pensar,a refletir. Venhoassimtendo esse privilegio.

Como disse, isso pode acontecer tambem numa estrutura formal 
encontros, seminaries e congressos. Esta Universidade justamente promoveu,
em fins do ano passado, um desses boos seminaries no qual tres pensadores
franceses puderam expor suas ideias sobre a evolU9ao social contemporanea,
Edgar Morin, por exemplo, mostrou como a ideia de progresso, ideia que
predominou no Ultimo seculo,entrouem crise. Para este autor, 0 micleo da ideia
de progresso, entendido como a crenca de que todos os eventos na hist6ria
desenvolvam-se no sentido mais desejavel, realizando uma crescente perfeieao,
estaria apoiado na trindade constituida pela ciencia, pela tecnica e pela razao.
Tratava-se, para Morin, de reconhecer: 1) a ambivalencia da ciencia, que ao
mesmo tempo fazdescobertas fabulosas e manipulacoes geneticas hediondas; 2)
a ambivalencia da tecnica, que cria simultaneamente instrumentos poderosos,
que permitem mesmo.uma certa liberacao das contingencias naturais, e produz
buracos na camada de ozOnio. Quantoarazao, muitos sao os autores que vem
justamente discutindo seu papel na producao do conhecimento. Um desses
autores, Paul Feyerabend, insiste num dos seus livros intitulado "Contra 0

Metodo" que a ciencia e muito mais fugidia e irracional do que sua imagem
metodol6gica; afirma que sem caos 000 ha conhecimento, que ideias que hoje
constituem a base da ciencia s6 existem porque houve coisas como 0

preconceito, a vaidade, a paixao, e porque foi permitido que tivessemtransite.
Uma das conclusoes eque mesmo no campo da ciencia,000 se deve e nao se
pode permitir que a razao seja exclusiva, devendo ela, frequentes vezes ser
posta aparte ou eliminada em prol de outras entidades: "nao ha uma s6 regra
que seja valida em todas as circunstancias, nem uma instanciaa que se possa
apelar em todas as situacoes. As restricoes que a ciencia impOe nao sao
necessarias para que venhamos a alcancarcoerentes e frutiferas concepcoes do
mundo; ha mitos e ha muitas outras maneiras de elaborar uma cosmovisao. 0
pr6prioMorin, num livro que apresenta os resultados de urncoloquio realizado
em Portugal sobre 0 problema epistemol6gico da complexidade sugere que "a
cientificidade ea parte emersade urnicebergue profundo de nao cientificidade".
A descoberta de que a ciencianao e totalmente cientifica e, segundo ele, urna
grande descoberta cientifica. "Infelizmente, a maior parte dos cientistas ainda
nao a fizeram..."

Na verdade, 0 que eu gostaria de enfatizar nessa breve introducao e a
necessidade de reconhecer 0 campodacienciacomourncamponao consensual,
mas de tensoes, de forces, de conflitos entre varias vias, varias metodologias
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para compreender. NAo importa 0 tema que cada urn esta privilegiando, para
compreender 0 universe! Naturalmente eu s6 poderia escolher ou privilegiar
nessa exposicao urn vies que englobasse temas com os quais venho trabalhando
nos ultimos anos. E que temas sAo esses? De urn lado, tenho urn interesse ja
revelado na introducao, por questoes ligadas ahist6ria, ao desenvolvimento das
ciencias. De outro, venho desenvolvendo pesquisas nurn campo que ficou
conhecido como redes tecnicas ou mais precisamente 0 papel das redes tecnicas
na organizaeao do territ6rio. Vou logo confessando que.nao tenho a pretensao
de apresentar urn novo paradigma no sentido Kuhniano, ate porque reconheco
que as redes nao dao conta por si s6 da complexidade das or~
territoriais, mas apenas aproveitar essa ocasiao para trazer alguns fragmentos e
tentar articular a tematica deste encontro ao que venhoestudando nos Ultimos
anos.

o tema geral do encontro e "Geografia e qualidade de vida". Para a
conferencia eu acrescentei: "pensando as redes tecnicas", justamente numa
tentativa de integrar os dois referenciais. NAo estamos nurn confessionario, mas
devo fazer mais urna confissao: tenho grandes dificuldades com 0 termo
qualidade de vida; penso que e urn termo ambiguo, que se confunde com varies
outros como nivel de vida, padrao de vida, e que tem ou que pelo menos teve
durante muitos anos a pretensao de congregar todas as coisas que contribuem
para a qualidade da existencia humana. 0 que se observa na literatura e que 0

conceito integra criterios ou componentes basicos distintos segundo diferentes
autores e Instituicoes. Para alguns, os cnterios incluem indicadores como saude,
saneamento, educacao, seguranca e meio fisico; outros incluem tambem
emprego, moradia e participacao social. Penso que as listas, na verdade, se
estendem, se alongam, mais ou menos ao sabor dos autores e das instituieces.

Cada urn de n6s poderia intuitivamente definir qualidade de vida. Eu
comecei pensando no que ela nAo e: viver pr6ximo a uma fonte poluidora,
consumir agua contaminada, passar tres ou quatro horas diarias nurn oDibus
lotado deslocando-se de casa para 0 trabalbo e vice-versa, ou trabalhar numa
industria cuja condicao de trabalbo coloque em risco a pr6pria saude do
trabalhador. Ao longo desse exercicio, uma questao era recorrente: 0 que
significa qualidade? Uma busca nos dicionarios de filosofia, como 0 dicionario
de Ferrater Mora, e entre parenteses devo dizer que eles sempre me ajudam,
nos informa que "as qualidades emergem mediante a producao de novas
complexidades no processo evolutivo".

Muitas sao as complexidades produzidas ao longo do seculo xx que,
parafraseando urn seminario realizado na USP em 1992, redesenharam 0 mapa
do mundo, dos paises e das regioes, Processos de multiplas ordens: de
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integra~o produtiva, de integraQilo de mercados, de integra~ao da infonnacao.
Mas processos igualmente de desintegra~ao, de exclusao de vastas superficies
do globo - penso que 0 exemplo mais perverso seja 0 do continente africano.
Todos esses processos para serem viabilizados implicaram estrategias,
principalmente estrategias de circulacao e de comunicacao, duas faces da
mobilidade que pressupOem a existencia de redes, urna forma particular de
or~o. Em outras palavras, a rede aparece como 0 instrumento que
viabiliza exatamente essas duas estrategias; circular e comunicar. Claude
Raffestin, urn ge6grafo sui~o, mostra como as redes se adaptam as varia~oes do
es~ eas mlidanVas que advem no tempo, como elas sao moveis e inacabadas
nurn movimento que esta longe de ser concluido. Segundo Rsffestin, "a rede faz
e desfaz as prisoes do espaeo tornado territorio: tanto libera como aprisiona".
Essa n~o emuito importante e podemos encontra-la em outros autores: Henri
Lefebvre, por exemplo, demonstra esse mecanismo de passagem do espaco ao
territ6rio - "a producao de urn espaco, 0 territ6rio nacional, espaco fisico,
balizado, modificado, transformado pelas redes, circuitos e tluxos que ai se
instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancarios,
auto-estradas e ~otas aereas, etc."

o tenno ~ede nao e recente, tampouco a preocupacao em compreender
seus efeitos SOt',e a organizacao do territ6rio. Contudo, apresentar aqui as
primeiras contril uiyOes sob a otica do presente, a 6tica de final do seculo xx
corresponderia uso de lentes profimdamente deformadoras. A pergunta e:
que relacao ou quais as relacoes que podemos encontrar entre as concepcoes
dos diferentes autores daqueles primeiros trabalhos consagrados a este tema na
primeira metade do seculo XIX? A primeira relacao refere-se ao campo
disciplinar que se ocupava do tema: eram todos, sem excecao, engenheiros. A
segunda relacao diz respeito aquestao que eles formulavam, ao projeto que
desenhavam. 0 projeto em comum consistia no estabelecimento de urn sistema
geral de comunicacoes intemas a cada pais. Quando falo em projeto comurn nao
estou absolutamente falando em consenso. 0 projeto dava a unidade, mas as
fonnas de atingi-Io retletiam propostas, vias bastante diversas - se por
exemplo todos se referiam a importancia das estradas de ferro, alguns insistiam
sobre a necessidade de articula-las, por exemplo, com os canais tluviais. Foi,
assim, urn engenheiro que desenvolveu em 1863 urn esforco de teorizacao,
buscando encontrar as leis que presidiam a configuraeao das redes de estradas
de ferro". Leon Lallane apresentou na Academia de Ciencias urn trabalho que,
segundo os historiadores, constituiu 0 primeiro ensaio te6rico consagrado as
redes.



Em suma, 0 projeto comum era um projeto de inte~o territorial,
integracao de mercados regionais, pela quebra de barreiras fisicas, obstaculos Ii
circulacao de mercadorias, de materias-primas, mas tambem de capitais. Os
capitais, contudo, nao estao presentes naqueles escritos dos engenheiros; vao
aparecer, mais tarde, no seculo XX, anos cinqaenta, por exemplo, na tese
classica do ge6grafo Jean Labasse, intitulada "Os capitais e a regiao". No seu
trabalho, Labasse mostra que pouco depois da febre ferroviaria, instalou-se na
Franca uma febre bancaria, mostra como ambas foram conduzidas pelos
mesmos meios sociais e constituiram os dois principais fatores de unifi~ do
mundo material daquele periodo. Na mesma epoca, Pierre Monbeig, na sua tese
sobre os Pioneiros e Plantadores de Sao Paulo, publicada em 1952, intitula seu
Ultimo capitulo de "Regioes ou Redes", revelando 0 papel das redes ferroviarias
sobre a organizacao espacial. Mostrava a participaeao dos capitais dos
plantadores de cafe na formacao das Companhias de Estrada de Ferro e como a
toponimia das zonas de produeao retomava os nomes das Companhias de
Estrada de Ferro: Alta Araraquara, Sorocabana.

Essa passagem da Engenharia para a Geografia constitui um bom
exemplo de como uma questao de uma disciplina passa para outra num novo
contexto te6rico. Essa ideia nao enova, nao eminha, podemos encontra-la nos
estudos do fisico-quimico llya Prigogine e da pesquisadora na area de filosofia e
epistemologia Isabelle Stengers. 0 que me parece importante e a perspectiva
que ela integra, a perspectiva da comunicaeao interdisciplinar e 0

reconhecimento de que nas interacoes entre as disciplinas, na convergencia
entre vias de abordagem distintas reaparecem, sob uma forma renovada, antigas
questoes; 0 reconhecimento, portanto, de que as descobertas ou as novas
questoes nao constituem revelacoes surgidas de repente de um unico campo
disciplinar. as multiples exemplos no campo da hist6ria das ideias, das
ciencias, revelam na verdade uma historia de tensoes, de conflitos de ordem
social, politica e cultural. .

S6 assim podemos compreender 0 longo silencio sobre as redes, ap6s os
trabalhos de Monbeig e Labasse, excecao feita aos imnneros trabalhos sobre
rede urbana. 0 que explica esse silencio de trinta anos e ao mesmo tempo essa
retomada tao voraz, que faz com que para onde olhemos hoje nos defrontemos
com 0 termo rede: redes de solidariedade, redes de ONGs, redes de
Universidades, redes de energia, redes de informacao - BITNETS,
INTERNETS-, uma concepcao de organizacao sob forma de redes.

Gabriel Dupuy, pesquisador frances que vem coordenando um grupo de
pesquisa sobre as redes e suas implicacoes s6cio-espaciais, sugere que a
resposta estaria justamente ligada aos procedimentos de planejamento territorial
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em vigor nos tlltimos trinta, quarenta anos e a evolucao da pesquisa nesse
campo. Aponta duas caracteristicas fundamentais desse periodo: urn
planejamento urbano principalmente fundiario e urn planejamento dos
equipamentos coletivos essencialmente setorial, implicando assimquadro pouco
propicio auma reflexao transversal sobre as redes e sua territorialidade. Eu
acrescentaria mais uma hip6tese, que e justamente a 'emergencia daquelas
complexidades as-quais eu me referianteriormente. Complexidades que, insisto,
implicaram estrategias de circulaeao e de comunicacao comojamais aconteceu
em nenhurn outro periodo da hist6ria da humanidade. A questao das redes
reapareceu de outra forma, renovada pelas grandes madancas deste final de
seculo, renovada pelas descobertas e avances em outros campos disciplinares e
na propria Geografia. .

Os tluxos, de todo tipo - das mercadorias as informacoes pressupoem,
ja dissemos, a existencia das redes, E qual e precisamente a primeira
propriedade das redes? A.conexidade - qualidade de conexo-, que tem ou
em queha conexao, li~~o. Os n6s das redes sAo lugares das conexoes, lugares
de poder e de referencia, como sugere Raffestin. E antes de tudo pela
conexidade que a rede solidariza os elementos. Mas ao mesmo tempo em que
tern 0 potencial de solidarizar, de conectar, tambem tem de excluir. Os
organismos de 'gestae da rede, quer se trate de gestae tecnica, economica ou
juridica nllo sAo neutros, eles colocam em jogo relacoes sociais entre os
elementos digamos, solidarizados, e aqueles que permanecem marginalizados.
Em outras palavras, nunca lidamos com uma redernaxima, definida pela
totalidade de rela~ mais diretas, mas com a rede resultante da manifestayllo
das coacoestecnicas, economicas, politicas e sociais.

o quadro teorico privilegiado por grande parte dos autores interessados
no estudo das redes integra a nocao de sistema. Assim, a teoria dos sistemas
permitiria especificar as interacoes entre subsistemas e postularia que a rede de
relacoes e tambem rede de organizacao. Redes de ligayiio e redes de
organizacao constituiriam uma especie de "par perfeito" nesses estudos. 0 que
observamos na atualidade ea emergencia de novaspropostas para 0 estudo dos
sistemas que "se movem no .tempo". Falo especificamente dos estudos
desenvolvidos pela chamada escola de Bruxelas, mais urnavez dos estudos de
Prigogine e Stengers. A principal contribuicao para 0 que nos interessa aqui foi
o rompimento com a no~o tradicional de considerar os sistemas dinamicos
como urn encadeamento determinista de causa e efeito, rompimento possivel
pela introducao da ideia de bifurcacao - ponto de decisao onde surgiriam
novas estruturas que se comportariam, durante urn tempo nao previsivel,
novamente de maneira determinista. Em algumas fases, sugerem os autores, os
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elementos do sistema comportam-se de uma maneira determinista e em outras
fases - pr6ximo das bifurcacoes -, de um modo nao-determmista. Urn outro
fisico-matematico, tambembelga, mas radicado na Franca, David Ruelle sugere
que os exemplos de caos em Fisica ensinam-nos que certas situa~s dinamicas,
em vez de levar a um equilibrio, provocam uma evolucao temporal ca6tica e
imprevisivel. E avanca que "os legisladores responsaveis deveriam admitir a
possibilidade de que suas decisoes, que supostamente produziriam um melhor
equilibrio, possam produzir de fato oscilaeoes violentas e imprevisiveis, com
efeitos talvez desastrosos".

Nao yOU me estender na bibliografia sobre esse tema, mas apenas
registrar que ge6grafos brasileiros, como 0 Prof. Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro e a Professora Lia Osorio Machado, t&ndesenvolvido excelentes
trabalhos, nos quais nilo encontramos transposicoes apressadas de conceitos
estabelecidos a partir dos sistemas fisicos mas, ao contrario, encontramos 0

quanta do pensamento desenvolvido pela Fisica foi integrado nos diferentes
campos disciplinares.

Darei, a seguir, dois exemplos que vao ao encontro do que tentei esbocar
ate agora e que permitem a entrada de outros referenciais, que nao s6 0 do
equilibrio geral.

Em 1981, convidada para ministrar um curso no Departamento de
Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, pude acompanhar a
implantacao, em Cuiaba, do PROJETO CURA. Tratava-se de um projeto
promovido pelo Banco Nacional de Habitacao (BNH) visando aurb~o de
areas carentes da cidade pela dotacao de infra-estrutura: redes de agua, de
esgoto e de energia. 0 objetivo oficial e declarado do projeto era justamente 0

de melhorar a qualidade de vida dos moradores que ali viviam. Contudo, os
resultados alcancados foram bern diversos. A implantacao da infra-estrutura
implicou novos custos, ou seja, contas a serem pagas no final de carla mes: luz,
agua e esgoto. A populacao local, incapaz de saldar seus novos compromissos
financeiros - visto que nada havia mudado nas suas estrategias de
sobrevivencia -, foi progressivamente "passando seus lotes" (para usar uma
expressao ja consagrada pelos estudos da sociologa Licia Valladares). No lugar
de promover a qualidade de vida, 0 projeto engendrou um violento processo de
expulsao das populacoes locais.

o segundo exemplo, trago da pesquisa que venho desenvolvendo ha
alguns anos sobre as implicacoes das redes de telecomunicacoes na organizacao
territorial brasileira. Os estudos revelam que 0 volume de informacoes que a
Regiao Metropolitana de Silo Paulo (RMSP) produz, coleta, estoca e distribui
nao tern equivalencia no Brasil - a participacao da RMSP na principal rede
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nacional de transmissao de dados passou de 30% em 1983 para 50% em 1990.
De fato, Sio Paulo exerce sua ascendencia sobre quase todas as cidades
integradas arede. No entanto, 0 fortalecimento do papel da metr6pole paulista
teve como paralelo mudancas igualmente importantes na hierarquia urbana em
seu conjunto. 0 exemplo da Amazonia e, nesse sentido, bastante
impressionante. A liga~o direta e instantanea de certas localidades da
AmazOnia com os principais centros economicos do pais tornou, em parte,
desnecessaria a media~Ao anteriormente realizada pelos degraus inferiores da
hierarquia urbana. Novas redes em rela~ao com novas formas organizacionais
de produ~io marginalizaram centrosurbanos que tiravam sua for~a dos laces de
proximidade geografica, A implantacao de grandes projetos de exploraeao
mineral, fortemente dotados de redes de transporte, de energia e de
telecomunicacoes, introduziu, digamos, umanova ordemeconcmica-social que,
alterando a ordem pre-existente, representou 0 crescimento e a extensao da
desordem. A pesquisaapontou ainda para urn outro dado, que sugerimos como
hipotese: as redes de telecomunicacoes veiculam tambem a ordem da
ilegalidade. Sem duvida, a Amazonia ocidental ebem conhecida como cenario
de multiples atividades ilegais: contrabando de materiais eletronicos e de ouro,
refinamento e trafico de drogas. A analise da reparticao dos fluxos de
informaeao confinna a existencia de alguns centros urbanos - que servem
como nos da rede - (por exemplo, Tefe e Tabatinga), fortemente articulados
por vias aerea e fluvial a Colombia e ao Peru. Contudo, essas cidades 040
comportam atividades economias legais, que justifiquem 0 aluguel de circuitos
de transmissao de dados (que operam 24 boras por dia). Esses elementos nos
conduziram, assim, a hipotese da presenca de fluxos de informaeao, frutos de
transacoes ilegais.

o que ha em comurn nestes exemplos? 0 fato de que a circulacao
imprime simultaneamente ordem e desordem numa perspectiva que e
extremamente geografica: numa escala planetaria ou nacional, as redes sao
portadoras de ordem - atraves delas as grandes corporacoes se articulam,
reduzindo 0 tempo de circulacao em todas as escalas nas quais elas operam; 0

ponto crucial e a busca de urn ritmo, mundial ou nacional, beneficiando-se de
escalasgerais de produtividade, de circulacao e de trocas. Na escala local, essas
mesmas redes sao muitas vezes portadoras de desordem - engendram
processos de exclusao social, de expulsao de populacoes, alteram mercados de
trabalbo.

Nurn seminario realizado em fins do ano passado no IPPUR, no Rio de
Janeiro, 0 professor Milton Santos discorria um pouco neste sentido, dizia que
nao ha 0 tempo mundial, que nao ha 0 tempo da tecnica, mas sim os tempos
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rapidos da competitividade e os tempos lentos da metropole, Todos nos
vivemos precisamente nesse tempo lento, no lugar menor. Mas, como bern
ensina a Fisica, 0 microsc6pico e 0 menos simples. Penso que qualquer
estudante de Geografia sabe, hoje, que no lugar, na fra~lio do espaco que ele
habita, coexistem eventos, a~oes determinadas pelas interacoes locais, e
projetos definidos fora dati, concepcoes de ordem global. Esses processos aos
quais ja nos referimos insistentemente - de conexao, de exclusao, de ordem e
de desordem - se fazem por intermedio das redes. Em que a reflexiio das redes
pode contribuir na compreensao da qualidade de vida?

Nao tenho nenhuma verdade para oferecer, nenhuma certeza absoluta, s6
algumas hipoteses: 1) 0 estudo das redes pode conduzir a urna analise mais
integrada. Vejam bem, 0 grande potencial das redes ejusto 0 de conectar as
escalas. Acabamos de ver que no lugar coexistem 0 local e 0 global e que se
olio fonnos capazes de articula-los, estaremos enfraquecidos na tarefa de
compreender as transformaeoes contemporaneas, Ao mesmo tempo, 0 estudo
das redes passa obrigatoriamente por urn trabalho que se desenvolve na
fronteira com outras disciplinas - seja com a Engenharia, com a Economia ou
com a Saude PUblica,dependendo do seu objeto de estudo; 2) a rede possibilita
a a~ao! A~ao que' alguns ja vern. desenvolvendo nurn processo dos mais
criativos, produzindo redes outras que realizem os sonhos - nlio 0 sonho no
sentido da fantasia, da ilusao, mas 0 sonho no sentido do desejo veemente, da
aspiracao de uma ordem mais justa.

Pensar a Geografia e a qualidade de vida, objetivo dessa Semana de
Geografia, e tarefa, penso, das mais desafiadoras. 0 primeiro desafio e 0 da
propria compreensao do tenno, da sua possivel ou olio universalidade. Diria que
nao creio nessa universalidade e isso nos conduz ao segundo desafio: 0 de
integrar a analise, procurando seja em que disciplina for 0 entendimento das
ditas novas complexidades. 0 temario contempla essa forma de trabalhar pela
presenca de especialistas de campos. diversos. Eu sc posso desejar que as
discussoes dos proximos dias tragam os melhores frutos possiveis. Muito
obrigado.
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