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Introdu~io

Na atualidade, mais do que em toda a Hist6ria da Humanidade, 0 urbano
e 0 processo que 0 gera, a urbanizacao, se impregna de movimento, mudaneas e
transformacces que a Sociedade mesma the impOe. Tempo e espaco se
amalgamam, acelerados por forcas acumuladas na urbaniza~ilo preterita, sendo
vetores que demarcam as tendencies, desejos e pressoes em diferentes
contextos e formacoes socio-espaciais.

Espaco etempo, imbricados, projetam possibilidades e arranjos em todo
os lugares urbanos, sob os impulsos de matrizes geradoras de inoVll9Oes e
informacoes, contiguas ou remotas, dentro do' cenario de gl~,
fragmentacao, concentracao-dispersao a que todo 0 espaco habitado se
submete.

No periodo tecnico-cientifico e informacional s6 e possivel captar e ter
conhecimento dos processos em ambito global e/ou regional gr89U a
velocidade com que 0 mundo se faz "presente" em todos os lugares por meio da
"mass media" e da instantaneidade dossistemas informacionais em rede.
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A aceleraeao dos processos socio-espaciais, com a aplicacaoda ciencia e
da tecnica, toma viavel conhecer-se 0 mundo nos lugares e a posi~o dos
lugaresantigose novosnos cenarios em transformacao.

Sendo 0 lugar urbano, e necessario se conhecer, os atores/forcas que
impulsionam a urbanizaeao para, entao, compreender as imposicoes,
acomodacoes, ajustes, mudancas e transformacoes em curso. Com este
conhecimento podera se abarcar a totalidade materializadana fragmentaeao,
dispersao, concentracao e globalizacao em diferentes escalas e formacoes
sociais,em termosde processo.

Metodologicamente, portanto, a Geografia Urbana do futuro tera que se
equipar para captar 0 inexoravel e-o irreversivel nosprocessos de fragmenta9Ao,
dispersao e globalizaeao rebatidos em novas e antigas realidades, fazendo
superar a no¢o dicotomizada arcaico/modemo e de contexto desenvolvido e
subdesenvolvido que permeou os estudos urbanos empiricos elaborados pelos
ge6grafos nas 6ltimastres ou'quatro decadas.

Frente ao objeto, os atores enfrentam barreiras e constrangimentos para
implementar propostasde mudanea, seja por intermedio do que se denomina de
reforma urbana, seja por elementares programas como os preconizados em
pianos diretores urbanos.

.. 0 item terra e uma das grandes barreiras ou impecilhos, como se
constata em freqaentes depoimentos de gestores urbanos e nos resultados de
pesquisas sobre 0 processo de urbanizaeao, sobre planejamento urbano ou
simplespianos e alocacoesde novos equipamentos ou infra-estruturas urbanas.

lnicialmente, neste trabalho, desenvolveremos alguns raciocinios teoricos
sobre as mudancas'transformacoes urbanas,e a respeito de questoes como a da
terra como condicionante da expansaourbanae como barreira que se interpOe
ao soerguimento da cidadania. Analisam-se algumas problematicas cruciaispara
a qualidade do ambiente urbano, de sua expansao/periferizacao com apartacao
socio-espacial, aventando-se solucoespossiveis e perspectivas para a gestae de
territ6rios metropolitanos.

Mudan~transforma~o na eidade

A cidade, como construt6 socio-espacial, se reveste de carater cambiante
conforme a atua~llo das forcas que impulsionam 0 processo de urbanizacao,
Neste sentido mudam estruturas/funcees e formas espaciais da cidade que se
tomam obsoletos com 0 passar do tempo, necessitando de renovacao e/ou
alteracoes. Dai porque, no decurso de algumas dezenas de anos, certos "fixos
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urbanos" poderao nao resistir as pressoes de Sociedade, ern.ergindo
fonnas/fun900s ou estruturas novas a partir de intervencoes nos antigos cascos
da cidade renovada.

A cidade tambem apresenta facetas de permanencia, os chamados
"fixos", que nao mudam mesmo ao longo de processos seculares e e por este
motivo que algumas cidades apresentam fei90es hist6ricas, preservadas como
testemunhas de culturas passadas, ultimamente "tombadas como patrimonies
hist6ricos de Hurnanidade".

Aparentemente, todavia, as cidades parecem apresentar maier densidade
de fixos, pois 0 carater de mudancas/transformacoes nao sao capturados ao
longo de uma mesma geracao social, ou se percebem apenas aquelas mudaneas
de algumas estruturas/formas/funeoes pontuais no territ6rio como derrubada de
casaroes coloniais para a construcao de arranha-ceus ern. seu lugar ou de velhas
fabricas em cujo sitio se constroem modemos "shopping centers". Alem de
pontuais no espaco urbano as mudancas sao fragmentadas estruturalmente, pois
nem todas as coisas mudam ao mesmo tempo ou mudam ao sabor do
incrementalismo de certos govemantes, por pressoes sociais por interesses
economicos ou de grupos e por deterioro/obsolescencia quanto ao 080. Neste
sentido, urn dos grandes impulsionadores de mudancas pontuaislfragmentadas
sao os gestores urbanos que adotam a forma incrementalista de atua~o ou
quando agem associados ou nao a ern.presas imobiliarias no' sentido de mudar
usos da terra urbana ou para ampliar fisicamente os limites da cidade. As
politicas de assentamentos populacionais, quando implementadas com as assim
denominadas "erradicacoes de invasoes'', alocam novos territ6rios Ii cidade,
provocando modificacoes quantitativas e qualitativas nos fixos enos tluxos
urbanos. Claro esta que 0 incrementalismo assim efetivado nao transforma a
cidade e 0 espaco social em que se insere. A transformacao nao ocorre porque
nao se altera a essencia da vida social urbana, pois, 0 reassentamento de
favelados se faz por a90es de cooptacao de lideraneas comunitarias e por
aliciamento politico de contingentes consideraveis de desfavorecidos, isto e, dos

'pobres "erradicados" das favelas. Nesta a9ao incremental de govemo tern. papel
de destaque urn amplo trabalho de marketing politico sob a egide da "ideologia
da casa pr6pria" e a partir de doacao de terreno e uso constante dos meios de
comunicacao de massa. as mass media tern desempenhado papel importante
na veiculacao das acoes de assentamentos e "mutiroes populares", anunciando
as diferentes estrategias e logistica de acesso Ii terra, tais como: requisitos para
"cadastramento" e para 0 recebimento de lote ou da casa popular, prazos para
inscricao, salario auferido, tamanho da familia, anos de moradia na favela etc.
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Neste ponto caberia um parenteses para avaliar uma questao importante
que e0 papel dos movimentos populares para pressionar mudancas no quadro
urbano. Ao contrario dos anos 80, em que os movimentos reivindicat6rios
possuiam vigor, nos anos 90 pode-se perceber um arrefecimento da a~ao

popular ou ate wna certa perplexidade frente ao grande movimento politico em
curso neste meado de decada, Hoje, observa-se que nao sera em todo 0

contexto urbano que iraQ aparecer os "interlocutores validos'' como aponta
Jacobi (1989, p.ll), quando avalia os movimentos reivindicatorios frente ao
Estado. Tampouco se percebera que 0 Estado ira "legitimar suas
reivindica~s", como indica Jacobi (1989, p.l2). 0 que se podera avaliar e 0

que ja denominamos de "esvaziamento de dernandas", com a coop~o de
movimentos reivindicatorios por parte de certos agentes govemamentais, 0 que
ensejara a antevisao de mudancas na cidade a partir de acoes de cupula,
envolvendo atores economiccs em "grandes obras urbanas" e nao a partir da
base, dos movimentos organizados, sobretudo nas periferias urbanas.

Pela analise acima infere-se que a cidade podera, assim, ser modificada
sem transformar a condicao de pobre do ex-favelado ou da populacao
empobrecida como um todo. Nao s6 a cidade nao vai sendo transformada pelos
diversos atores como passa a ser a base para vicejarem nela acoes patemalistas,
corporativistas e assistencialistas de certos governantes, E destes aspectos ha
exemplos em quase todas as cidades brasileiras, bastando aprofundar estudos
empiricos.

Mas ha que se considerar, igualmente, que em certos contextos, a longo
prazo, a cidade pode modificar-se mesmo naqueles fixos aparentemente
congelados no espaco de uma geracao. Pode-se afirmar que os lugares urbanos
possuem geracoes ou fei~oes particulares, diversificadas e cambiantes de
acordo com as forcas sociais que os construiram. Uma geracao urbana poderia
ter a duracao de duas ou tres geracoes sociais, algo como 120 anos. Dai porque,
no espaco de vida util do tipo "de pai-para-filho'', as feicoes urbanas, em suas
Iinhas mais abrangentes, parecem imutaveis ou como ja foi referido por Milton
Santos apresentam "rigidez" de estruturas/formas urbanas.

Pode-se considerar que a analise do espaco urbano tern sido muito mais
dirigida para a captura das mudancas do que das transformacoes. Estas nao
apenas parecem raras como exigem bagagem te6rico-metodol6gica mais
afinada, inclusive sob 0 ponto de vista ideol6gico e operacional. Urn exercicio
teorico-metodologico, portanto, sera 0 de cotejar a pletora de mudancas, antigas
ou recentes, frente as pouco percebidas ou raras transformacoes urbanas.

Sob 0 ponto de vista do aprofundamento de pesquisas empiricas e da
demanda por novos aportes metodologicos e teoricos, 0 que segue faz parte de
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urn percurso de trabalho com preocupacoes que se quer debater para a
socializacao do conhecimento a respeito da urbanizacao em nosso contexto.
Nao se retira, do exposto, 0 carater de desafio que a questaourbana impoe aos
ge6grafos neste final de seculo na busca de conhecimentos novos como 0 das
transformacoes urbanas.

Acessoaterra e cidadania'

Em paises capitalistas, a terra tern sido utilizada comofator de producao,
tanto no ambiente urbano como no agrario. Todavia, nestes mesmos paises, 0

uso da terra Como mercadoria (PAVIANI, 1989, pAl) favorece 0 surgimento e
manutencao de resultados perversos como a exclusao dos empobrecidos, a
segregaeao e a apartacao socio-espacial de consideraveis contingentes
populacionais. Com isto, os que nao tern acesso aterra sao periferizados social
e geograficamente.

Alemda questaoideologica que a terra urbanaenvolve, constata-se que a
carencia de terrenos' desocupados ou com possibilidades de uso futuro indica
sereste urn gargalo ou condicionante a expansao das cidades e a distribuicao
equitativa dos equipamentos fisico/sociais. Portanto, 0 inacesso a terra, por
vezes mantido por forcas conservadoras, conduzinexoravelmente ao inacesso a
escola, aos equipamentos de saude publica, aos meios de producao e apr6pria
reproducao da forcade trabalho,comoa moradia.

A terra "valorizada" com a~oes especulativas tern conduzido 0 processo
de urbanizaeao a dois movimentos de ocupacao dos sitiosurbanos:
a) verticalizacao, coma construcsoexpandida de edificios e arranha-ceus;
b) horizontalizacao, expansao periferica, comcrescente alargamento dos limites

dos perimetros urbanos, sobretudo das metr6poles.
Logicamente, verticalizacao e horizontalizacao podemestar sendo usados

em movimento simultaneo, favorecendo a imagem da dinamica urbana, mas
dissimulando carencias e ocultando a ampliacao da pobreza periferizada. Com
isto, em algumas grandes cidades brasileiras, a terra vai sendo "valorizada" ao
mesmo tempo no centro e na periferia, complicando a a~ao dos gestores
urbanose sendournabarreiraao exercicio plenoda cidadania.

Deve-sesublinhar que por acesso aterra se entende igualmente, acesso a
moradia, ao trabalho continuado e bern remunerado e aos bens e services
produzidos com 0 esforco da Sociedade como urn todo. Ao esforco para

'As unidades a seguir foram debatidas no "III FORUM BRASILIA DE ARTES VISUAlS 
ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO", com a apresentacao de "A realidade da
metr6pole e 0 futuro de Brasilia, entre 10 e 4 de setembro de 1994.
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democratizar 0 acesso amoradia digna deve-se agregar a abertura de espaco
para 0 desenvolvimento da cidadania. Como referido, 0 inacesso conduz a
exclusao, aformacao de favelas, presentes mesmo em cidades intermediarias e
pequenas, numa expressao espacial da ampliaeao dos contingentes
empobrecidos em todos os lugares e nilo apenas nas metr6poles. Nestas, as
favelas se reproduzem em pontos centrais e em sua periferia geognifica.

Mesmo localizando-se nos pontos centrais das grandes cidades, os
pobres sao periferizados porque nao possuem acesso ao que e essencial a
dignidade da vida hurnana. Os periferizados nos aneis externos atuam para
ampliar a mancha urbana, na procura de terrenos ainda do "valorizados". A
favela assim ea materializa~ao cia periferia geografica em pontos do territ6rio
urbano destituidos de infra-estruturas. Por isto, estas favelas passam a ser
ocupadas por populacao de baixo estrato socio-econdmico, assumindo
igualmente a caracteristica de Ultimo refugio para os pobres ter urn abrigo.
Conforme se de a luta para a instala~ao da favela, ela passa a ser 0 esp.~o

conquistado, possivel apenas nos piores tratos de terra, loca1izados em
encostas de morros, nos mangues e margens alagadicas de riachos ou rios que
cortam as cidades. Se 0 favelado ocupa urn terreno publico ou privado, 80S

poucos ou de forma coletiva, passa a ser considerado "invasor", sujeito a
"erradicacao" por estar cometendo 0 delito de ocupar terra de propriedade
a1heia, vedado pela Lei...

Em conferencia realizada (em junho/94) na Universidade de Brasilia,
JEAN LOJKINE, destacou alguns aspectos que caracterizam os destituidos na
Franca, por ele denominados de precarizados, sobretudo em questoes ligadas
ao trabalho. No nosso entender, nos paises subdesenvolvidos, os precarizados
sociais se constituem em forca de trabalho descartivel ou sujeita as "lacunas de
trabalho", como aventamos anteriormente (PAVIANI, 1991, p.118), porquanto
ja nao ha mais postos de trabalho para ela no assim denominado "mercado de
trabalho urbano". Desta forma, os descartiveis vao' atingindo os mais baixos
degraus do inacesso e, por isto, passam a morar na rua, sob pontes, viadutos ou
mesmo sob as marquises dos edificios centrais das cidades.

Para MILTON SANTOS, aos pobres se mutila a cidadania quando a eles
se nega 0 acesso a terra, quando se passa a denomina-los de usnario da
moradia ouconsumidor... (SANTOS, 1987, p.13). Assim, 0 "cidadao
mutilado", a que se refere MILTON SANTOS (1987, p.19), passa a ser urn
nao-produtor, um nao-consumidor, um "nao trabalhador" fadado a propria
inventividade para a sobrevivencia, urn a1ijado dos produtos engendrados por
uma Sociedade excludente e produtora de apartacao social.
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Acesso "dado" versus acesso conquistado

Como referido, a favela, em alguns contextos tida como "invasao", e 0
espa~o conquistado pelos pobres urbanos. E 0 territ6rio conquistado
provisoriamente, enquanto alguma obra publica, de saneamento, de acesso
viario, de drenagem etc., n40 a "valoriza". A terra valorizada expulsa 0
favelado, daisua condicao de "meio-cidadao'', de "cidadao incompleto", ao qual
se sonegou direitos plenos e a liberdade.

A "invasao" n40 legalizada e passivel de "erradicacao" para que se possa
ocupar os terrenos com outras atividades. Por vezes, alguns govemantes
"erradicam" de outra forma, isto e, passam a "assentar" os favelados,
transferindo 0 conjunto de forma "organizada" mas destruindo vizinhancas e
associacoes de moradores. Para estas transferencias se viabilizam terrenos para
"conjuntos habitacionais" ou se organiza a periferizacao dirigida com programas
denominados de "assentamentos em lotes semi-urbanizados", ou "conjuntos
populares".

A atuacao nestes moldes pode ser enquadrada em sua totalidade no
modelo incrementalista de govemo, que pontualiza estes assentamentos em
tratos de terra pouco preparados e ate com RIMAS desfavoraveis ao
povoamento urbano. Uma consequencia politica das acoes incrementais e a
cooptacao dos transferidos para que, com "mutiroes", implementem alguns
services basicos, alem de assumirem 0 encargo de construcao de suas moradias.
Ora, como se referiu, a "erradicacao" de favelados para 'limpeza' de areas em
vias de valorizacao faz surgir 0 acesso dado que se opoe ao conquistado. De
modo geral, 0 espaco dado abre as portas para a degradacao do ambiente
urbano com duas possibilidades: a concessao de lotes "semi-urbanizados" n40
estimula cuidados com a qualidade ambiental, sendo frequentes vocorocas,
acumulo de lixo, esgoto e ceu aberto, deslizamento de terras, enchentes etc.
Com a observacao destas ocorrencias, pode-se "mapear" a area deteriorada, que
geralmente coincide com aquela ocupada pelos pobres.

A metr6pole de Brasilia como caso empirico

Brasilia, como as demais metropoles latino-americanas, apresenta
crescimento urbano impulsionado por dois vetores, 0 populacional e 0 das
atividades economicas. Na expansiio populacional tem destaque 0 incremento
vegetativo, coadjuvado por correntes migratorias, A populacao pressiona um
crescimento da ordem de 90 mil habitantes, anualmente. No ambito economico,
Brasilia estruturou-se sob a pressiio dos setores terciario e quatemario, Nestes,
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destacam-se setores empresanais, privados, e, logicamente, da alta
administra~ao federal, alem de um forte incremento nos setores de services,
construcao civil, comercio, vigil8ncia/manuten~ao e apoios ao twismo. Na fase
atual, deve-se atentar para as perspectivas quanto amagnitude dos problemas
de porte metropolitano, nos quais tern proeminencia a questio do uso da terra,
do desemprego/ma distribuicao de renda e 0 da periferiza94<>/aparta9ao s6cio
espacial.

No Censo Demografico de 1991, que revelou serem 146.917.459 os
brasileiros, sao urbanttas 110.875.826 ou 75,5% do total (IBGE, Sinopse
Preliminar, 1991).

Isto significa que apenas 24,5% vivem no meio rutal, ou 36.041.633
habitantes. Somos, portanto, um pais eminentemente urbano, se adotannos 0

vies populacional. Onde estao os urbanitas] Uma boa parcela se encontra em
130 cidadescommaisde 100.000 habitantes. Nestas cidades, podemos destacar
21 com mais de 500.000, 8 com mais de urn m.ilhao e tres com mais de dois
milhoes de habitantes.

E Brasilia, ondese situa? Suaposicaoverncrescendo a cada censo: no de
1991, encontrava-se entreas 8 commaisde urnmilhao, ou seja, era exatamente
a quintacolocada, com seus 1.515.889, colocava-se entre Belo Horizonte, com
1.529.566 e Recife, com 1.296.995 habitantes, considerados apenas os
municipios sedes (nao suas areas metropolitanas). Apenas para efeito de
comparacao do crescimento da populacao, registra-se que,·em 1970, havia
537.492 habitantes em Brasilia. III em 1980, os urbanitas somavam 1.127.911
habitantes do Distrito Federal. Isto mostra urn incremento de cerca de urn
milhao de habitantes em vinte anos (1970/91) e de 400.000 no intervalo
1980/91.

Brasilia, portanto, assumiu urna posicao de grande cidade, tendo
populacao de porte metropolitano, 0 que Ihe tras igualmente problemas
assemelhados aos das demais metropoles, dos quais destacaremos alguns,
adiante,



Tabela I - Distribuieao da populacao, nascimentos/obitos no Distrito Federal.

Nucleo urbano Popula~o Nascimentos Obitos
Urbana /1991'(1) 1991(2) (1991(2)

DistritoFederal 1.515.889 39.145 6.864
Braz1india 32.864 1.168 223
Ceilindia 357.672 9.603 1.548
Cruzeiro 51.230 1.195 166
Gama 142.822 4.247 750
Guam 97.374 2.059 358
Nucleo Bandeirantes 47.688 1.438 233
Paranee 33.545 1.045 116
Planaltina 68.292 2.457 447
PlanoPiloto 262.264 5.079 1.008
Samambaia 125.709 3.071 417
Sobradinho 68.227 2.146 397
Tazuatnza 228.202 5.340 937

Fonte: (1) ffiGE, Cease Demografico - 1991, p.32
(2) CODEPLAN; ADuano Estatistico. Caracteristicas Demograficas

1992, p;9S-97.

Dos 1.601.094 habitantes do Distrito Federal (OF), 94,7% viviam em
cidades e 85.205 ou 5,3% no meio rural (ffiGE, Censo Demografico - 1991,
DF).

A populacao masculina era de 723.176 e a feminina de 792.713 ou
69.537 mulheres a mais em relacao aos homens, este fato podera ter
implicacoes no chamado mercado de trabalho e na propria esfera da reproducao
humana.

A populacao urbana que sabia ler e escrever ascendia a 86,9%, ou seja,
1.353.439 habitantes com 5 anos ou mais. Eram analfabetos apenas 13,1% dos
urbanitas. No meio rural, os analfabetos eram representados por 27,9% da
populacao.

De acordo com dados recentes da CODEPLAN, A PEA do DF era de
772.500 pessoas, em junho de 1994, das quais 15% encontravam-se
desempregadas, ou seja, 115.800 pessoas (CODEPLAN. Resultados, PED/DF,
junho/1994). Ainda segundo a CODEPLAN, "0 pequeno crescimento de 0,1%
no nivel ocupacional correspondeu ageracao de 0,9 mil postos de trabalho. A
Administracao PUblica apresentou urn crescimento positivo pelo terceiro mes
consecutivo elevando em 0,8% 0 seu nivel de emprego, enquanto a Industria de
Transformacao foi responsavel pela perda de 1,5 mil postos de trabalho, 0 que
corresponde a uma retracao de 6,1% em relacao ao mes anterior"
(CODEPLAN, 1994, p.3). Nos demais meses do corrente ano, os percentuais
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mantiveram-se ao redor dos 15%, revelando uma conjuntura adversa para a
PEA, que materializa situa9ao assemelhada as demais grandes cidades
brasileiras no aspecto de desemprego, como, por exemplo SAo Paulo e Porto
Alegre. Na avaliacao do DIEESE, "apes quatro meses de seguidos aurnentos,
em abril, a taxa de desemprego na regiao metropolitana de Brasiliaapresentou
ligeira queda, de 15,9%, para 15,4% da PEA. Com isso, 0 nUmero de
desempregados recuou3,25%,para urntotal estimado de 119.000,praticamente
igualao registrado em identico mesde 1993..." (DIEESE, 1994,p.19).

Problemas emergentes

Entre muitos, vale ressaltar dois problemas inter-relacionados: 0 da
organizacao do espacourbanoe sua gestae> e 0 da apartacaos6cio-espacial.

A organizacao do espaco urbano se processou constantemente sob 0

formato de assentamentos esparsos,distanteentre si e do centro (0 PlanoPiloto
de Brasilia). Definimos Brasilia como "metr6pole polinucleada", em razao do
padrao reiteradode alocacao de nucleos residenciais (PAVIANI, 1989). Nesta
organizaeao do espaco da cidade, ternpapel de destaque 0 uso da terra urbana.
A terra tern sido urna condicionante, apesar do monop6lio publico, no sentido
de poder ser inaeessivel, escassa em certos momentos, distante para alguns e
valorizada pelos que dela se apropriam com intuitoespeculativo.

Dai resulta que a terra urbana condiciona e e uma barreira para os
planejadores, para os cidadaose para os gestoresda cidade.

Para os gestores e planejadores urbanos, a barreira terra nao sera tanto
aquela do sitio, pois os engenhos tecnol6gicos tern resolvido problemas de
topografia e outros,mas aquela dos terrenosvagos ou aquela terra que aguarda
valorizacao futura. Esta impede e constrange a distribuicao eqUitativa dos
equipamentos urbanos essenciais: escolas,·hospitais, vias deacesso, viadutos
etc., e condiciona a implantacao de moradias, sobretudo para a poPula9Ao
empobrecida ou "populacao de baixa renda", como a denominam alguns. Sobre
este aspectorecomendamos a coletaneaA Conquista da Cidade. Movimentos
Populares em Brasilia, editada pela UnB, em 1991, com diversos trabalhos
sobreaspectosda organizacao internada cidade.

o futuro da metrepole

De modo geral, quase nao se vislurnbram transformaeoes em nosso meio
urbano, sobretudo sob novos formatos de gestae metropolitana. Apesar de a
Constituicao de 1988ter inovado, abrindo aos estados federados a possibilidade
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de designar novas areas metropolitanas, nAo se tern noticia de iniciativas
concretizadas nesse sentido,passados sete anos da promulga~ da Lei Maior.
Isto no ambitodo formalismo institucional.

No ambito s6cio-espacial, procura-se instrumentos para ampliar a
equidadee a distribuicao justa dos bens e servicesque a cidade produz/oferece.
Nesse sentido, aponta-se 0 Estado, por seus instrumentos e aparato estrutural,
como tendo papel deflagrador dos processos integrativos e de democratizaeao
do espaco urbano, cabendo-lhe ser 0 "mediador dos interesses e conflitos"
gerados no bojo da Sociedade. Por isto, sao bern atuais as~s deANA
AMELIADA SILVA pelas quais lise a construcao deuma sociedademaisjusta,
e portanto do projeto democraticc, e urn projeto ilimitado, namedida em que
esta sempre aberto para a possibilidade de sua modificaeao, conclui-se que 0

imprevisivel, 0 novo, 0 indeterminado sao inerentes ao regime democratico"
(SILVA, 1990, p.38). Infere-se dai que a Sociedade pode abrir possibilidades,
mas que elas se inscrevem em urn quadro de indeterminaeoes, conflitos de
interessese no jogo politicoque somente podem ser articulados a partir da base
para ganhar forca de poder mudar, alterar e, ao fun, configurar transformacoes
em profundidade.

Uma vez que a analise do plano urbano de Brasilia e da consoli~ao da
Capital se realizou em outros trabalhos (coletaneas e artigos), neste,
procedemos a atualizaeao de algumas problematicas. Caberia, agora, a
indagacao a respeito das perspectivas para a Capital federal. Como se dan! sua
evolucaopopulacional? Que aspectos da organizaeao s6cio-espacial podem ser
indicados? Que mudancas, alteraeoesou transformacoes se podem aventar?

o crescimento populacional por incremento vegetativo, em todo 0 DF, foi
de cerca de 32.000 pessoas, em 1991 (Cf Tabela 1, acima). Mas algumas
estimativas indicam ser esse dado subestimado e que, na realidade, lui urn
incremento ao redor de 40.000 pessoas anualmente. Se a esse crescimento
somarmos 0 ingressoanualde algo como40 ou 50.000migrantes, consideramos
que Brasilia crescera, em termos populacionais, ao redor de 80 a 90.000
habitantes, ou 0 somat6rio do Paranoa e Nucleo Bandeirante - urna cidade
nova, de porte memo, anualmente. Em resurno, nos pr6ximos 5 anos, lui que
providenciar terra urbana (moradia e toda ainfra-estrutura) para uma cidade do
porte de Ceilandia, no minimo, com cerca de 400.000moradores.

Anteve-se, portanto, necessidades basicas, emprego, meios de transporte
de massa etc. a serem implementadas, em proporeoes nAo negligenciaveis, a
curto prazo.

Deve-se tambem antever algumas medidas para modificar a atual
estruturacaodo espaco metropolitano e regional como:
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1) a provavel cri~ de uma Area Metropolitana de Brasilia (AMB),
envolvendo as areas mbanas do DF e Entomo proximo, que elevara 0

nUmero de cidades componentes do novo conjunto, abrangendo uma
popula~ superior a dois milhoes de habitantes. 0 anel externo da
metr6pole, criado por iniciativa de incorporadores imobiliarios, devera
absorver esforeos para ser dotado de infra-estrutura fisica e social, pois e
formado por vilas e cidades extremamente carentes em tennos de
equipamento e de possibilidades de gerar empregos. Ea gestio no ambito
local, no espa~o geografice subregional;

2) as necessaries medidas a serem tomadas para a c~Ao de uma RegiAo
Metropolitana de Brasilia (RMB), capaz de amortecer os impactos das
migr~s interregionais e dos investimentos necessaries adescentralizacao
wbana da Capital. Trata-se da gestio em escala regional - uma
necessidade.

3) a previsivel a1ter~o do "perfil de empregos", fruto de estrategias para
fortificar 0 papel economico da AMB, como por exemplo, a implan~ao de
parque industrial no anel extemo e a atra~ao de diversos p6los Iigados as
atividades nao dependentes de fatores de localizacao geogrsfica (p610 de
informatica, de biotecnologia, de difusao de informacoes, de turismo etc.).

No plano intemo, e de se prever a ampliaeao de nucleos habitacionais
para a classe media e 0 aquecimento da indastria da construcao civil. 0
desenvolvimento de atividades ligadas Ii alta tecnologia atraira investimentos
extemos, com a dinamizacao dos setores de prestacao de services,
abastecimento, hotelaria, entretenimento e outros.

Logicamente, as novas atividades e 0 proprio aquecimento das atividades
serao fatores atrativos para correntes migrat6rias, sendo imprescindivel que
iniciativas de ambito nacional e extra-regional sejam tomadas para evitar a
inchacao da AMB, criando-se oportunidades altemativas nas regioes Nordeste,
Norte e Centro-Oeste, como referido.

Sem a diversificacao de oportunidades na agricuItura, pecuaria e
agroindustria em todo 0 Centro-Sui, Norte e Sudeste qualquer medida isolada
para 0 OF e Entomo redundara no agravamento do quadro metropolitano em
maiores proporcoes do que os possiveis beneficios dos incentivos e iniciativas
locais e da regiao pr6xima. A experiencia com 0 fracasso ocorrido com a
tentativa de criacao, nos anos 70, da Regiao Geo-economica de Brasilia
demonstra ser necessario urn conjunto de estrategias em Goias, Mato Grosso e
Minas Gerais para que outras possibilidades se abram, alem daquelas que se
indicam para a AMB.
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Alemdisto,enecessario atacar 0 problema 030 resolvido da dependencia
orcamentaria que 0 governo do DF tern em rela9ao ao govenro federal.
Modificar a estrutura fiscal e estabelecer urnpadrao continuo de transferencias
financeiras da Uniao para a AMB efundamental para 0 novo quadro de gestio
que se delineia.

Por tim, mas030 menos importante, estabelecer umhorizonte permanente
para a gestio do DF, em termos de planejamento compreensivo. Sera
fundamental que diferentes administracoes tenham urn referencial globalizado
de a~o para maximizar recursos financeiros escassos. 0 planejamento
compreensivo evitaradesperdicios com a descontinuidade de~s de governo
e, sobretudo, com a dispersao de iniciativas quando 0 perfil de atU89ao e
incremental. Nas a90esincrementais, surgem iniciativas isoladas, fragmentadas
e pontuais, de tal forma que os custos para a gestio publica se tomam
elevadissimos, sem atender as demandas da populacao ou atendendo apenas a
clientela, sob 0 fonnato paternalista e assistencialista.

Quanto as mudaneas e transformacoes, 0 que ba para registro? Pode-se
pensar em transformacoes e a~s no sentido de trazer ao debate a "cidade
ut6pica". Nela, valores como 0 justo acesso social ao que foi socialmente
gerado e ofertado sao metasa atingir. Estas metas,por sua vez, silogestadasem
longos perlodos, antecedidos por paulatinas alteracoes do modo de atuar dos
agentes publicos e privados. Mas de nada adiantarao mudancas apenas no
aparente, nas formas/estruturas e funcoes, que se alteram apenas na
superficialidade. 0 exemplo classico de extirpar de areas ditas "nobres" os
favelados s6 poderao servir Ii manuteneao do status quo, sem atingir a
profundidade que se exigepara transformar 0 pobre/desvalido ou "precarizado"
em cidadiio. As transformacces, portanto, dependem de urn grande esforco da
Sociedade comourntodo (e deve ser mantido por longoperlodo).

Ao tomar publicas algumas das criticasque se fazemaos administradores
do DF 030 se tem outro objetivo que 0 do aperfeicoamento de praticas que
facama cidadeser objeto de apropriacao por parte dos que participaram de sua
construcao, evitando-se 0 agravamento da qualidade s6cio-ambiental em toda a
AMB. Nesse sentido, ampliar a equidade social significa abrandar as
possibilidades de tensao e de conflito, evitando-se a instalacao de urnquadrode
periferizacao com apartacao s6cio-espacial incompativel com a desejada meta
de transformar Brasiliaem Capitalde Terceiro Milenio...
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