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ApresentaQao

Problemftica Ambiental Urbana
Abordagens Contemporaneas

A.rtete Mloysfs Rodriguez

O curse do segundo semestre de 2006 possibilitou aprofundar quest6es

importantes sobre a problem6tica ambiental urbana como pods ser
averiguado nos trabalhos delta publicagao8. Os texton apontam a
complexidade da abordagem do tema e constituem uma contribuigao aos
estudos que se realizam sabre o assunto.

Complexidade significa complexus, maltiplas interag6es, conex6es,
possibilidades de compreender fen6menos, trajet6rias, processor. Tratar do
tema urbano e ambiental com a perspectiva de complexidade implica em
tentar abordf-lo de forma objetiva e objetivante, distante e pr6xima, exterior
e interior, estranha e intima, periferica e central, epifenomenal e essencial
homo ensina Edgar Morin. Utiliza-se problemftica ambiental urbana homo
um tema que graz desafios e pods possibilitar entender a complexidade de
aspectos do mundo contemporaneo.

Pensar, analisar, estudar a problematica ambiental implica em tentar
superar a 6agmentag5.o da ci6ncia, pois os dois texas fundamentais para
compreender o mundi contemporaneo sio estudados separadamente. E uma
aventura cientifica tentar analisar o processo de industrializag5.o/urbanizagg.o

asta publicagao foi organizada por Arlete Moys6s Rodriguez, Edson Belo Clemente
de Souza e Marcia Toledo



Artete M.oys6s Rodriguez

e tentar entender a produgao destrutiva, cada vez maid intensa. If complexo
tentar ultrapassar conhecimentos ou id6ias cristalizadas, verdades tornadas
absolutas pelo pensamento simplincador.

A ousadia de tentar ultrapassar id6ias fixes, de evidenciar que a ci6ncia

6 insepargvel da t6cnica, de apontar que a anflise do mundo atual tem que
explicitar a inseparabilidade da ci6ncia/t6cnica, da urbanizagao/
industrializagao/produgao destrutiva para poder avangar aparece em todos
os textos da Goleta.nea. Avangar com o conhecimento 6 entender tamb6m a

potencialidade de manipulagao da t6cnica, da tecnologia, da informagao.
A urbanizagao 6 entendida coco desenvolvimento, progresso, mas

sous "problemas" de falta de moradia, de saneamento basics, de malta de
urbanidade, sio considerados como "desvios" do modelo de uma cidade ideal

cidade ideal s6 existe em pap6is, pois nenhuma cidade do mundo se enquadra
no modelo ideal

E necessfrio analisar a cidade real, com seus conflitos e contradig6es,

uma possibilidade para ipso 6 veri6car se estio sendo aplicados os
instrumentos previstos na Lei l0.257/01 - Estatuto da Cidade. O Estatuto
da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituigao Federal de
1988, obriga os municipios de maid de 20 mil habitantes, os que se encontram
em regimes metropolitanas, os que se localizam em areas de especial interesse
turistico e/ ou que teri.o impactos ambientais por empreendimentos a
elaborar um Plano Diretor para Municipio com ampla participag5.o social. O
objetivo do Plano Diretor 6 aplicar os instrumentos para que se efetive a
fungi.o social da cidade e da propriedade. Vgrios artigos da publicagao
apresentam quest6es relatives ao Estatuto da Cidade para entender a
imbricagao entre cidade real e as possibilidades de que as cidades cumpram
sua fungao social

A poluigao e a degradagao do ambiente sio tidal coma resultado da
falta de desenvolvimento, de uso de tecnologias adequadas, da pobreza e dos

pobres. Entender que 6 o sucesso da produg5.o de mercadorias que chia e
recria a problematica ambiental 6 ainda andar por um caminho desconhecido,
mas que able novak possibilidades de anglise relacionadas is formal de
apropriagao da natureza na sua complexidade. As quest6es ambientais sio
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.z4p?'ese7zfagdo

geralmente entendidas como falta de desenvolvimento adequado, num
modelo que sequel exists no papel. Ao mesmo tempo em que se considers
que os problemas ambientais sio relacionados a aus6ncia de t6cnica, de
investimento de capitais, se delimitam h'eas para preservagao, nas quaid a
urbanizagao -- que tamb6m 6 entendida coma sin6nimo de desenvolvimento

6 proibida
Para as quest6es ambientais, as propostas t6m homo meta um ajuste

internacional para o s6culo XXI, ou sda, o s6culo atual, com id6ias de
:desenvolvimento sustentfvel". Os termos se multiphcam: cidades saudgveis,

Agenda 211ocal, cidades sustentgveis, educagao ambiental, turismo eco16gico,
pianos de desenvolvimento ambiental, gestao de bacias hidrograficas, entre
outros temas que t6m homo premissa, nas agendas o$iciais, continuar o
desenvolvimento corrigindo os desvios que totem detectados. Trata-se de
corrigir o que ja existe de problemas e nio pensar numa outra forma de
produgao?

Tanto para o que denomina de quest6es ambientais e/ou urbanas ha
no pensamento dominante, uma simplificag5.o de problem6ticas. Procura-se,
em todos os texton, n5.o simpliflicar as quest6es e mostrar problemas,
contradig6es e conflitos, pois homo afirma Gaston Bachelard 6 necessgrio
levar em conta que "nada 6 simpler na natureza", s6 ha a "simplificagao'

O texto "Abordage/zs A/nbfe?ztafs" aponta como o processo de
industrializagao vincula-se ao avango da t6cnica, que Paul Virilio chama de
os motoren da hist6ria. O avango t6cnico propicia a ampliaga.o do

conhecimento sobre as riquezas naturais e, simultaneamente, intensificam
a exploragao de elementos da natureza e alterag5.o da forma de produga.o do

espago rural e urbano. Implica tamb6m em alterag6es nas relag6es
societfrias. Com as maquinas e motoren as riquezas passam a ser mats
conhecidas bem como os territ6rios onde se encontram as mesmas. As
riquezas naturais, ftmdamentais para a produg5.o, nio aparecem nos discursos
em sua concretude, tendo em vista que se considers riqueza a tecnologia e
o capital. Fica, assim, obscurecida a importancia do territ(brio e das riquezas
nele contidas e do trabalho que permite transformag6es. O texto apresenta
algumas id6ias sabre a importancia do territ6rio e seu ocultamento com as
novak matrizes discursivas.

7



Artete M.oyses Rodriguez

Uma das formal pdas quads se oculta a importancia do territ6rio, o
conhecimento social e os limites dos Estados Nacionais 6 perceptivel na
legislagg.o internacional sabre patented, como mostra Fabio Eduardo
laderroza. O texto "0 Consezzso de Washington e o debate sabre o sisfema de

patented n,o Bra,sil, ]LCL dfcadct de 1990: a, priuatiza,Qd,o da, biodiuersidctde
nacfonaZ" apresenta as formas pdas quais o territ6rio rica obscurecido nas
an5.lifes simplistas que tratam de patented, em especial das patented
intelectuais. Aponta elementos fundamentais para compreender sobre homo
se constr6i, na ideologia neoliberal, a difusgo do poder do conhecimento, o
idea.rio do Estado minimo que camufla a biopirataria. Mostra homo se
constituio poder relacionado com a tecnologia, apropriada pdas corpara96es
multinacionais

A natureza n5.o tem 6onteira, apesar das fronteiras administrativas
de Estados Nacionais. Criam-se e recriam fronteiras coco se observe com a
delimitagao de areas ambientalmente protegidas. As areas protegidas podem
significar "deixar para o futuro, coma um museu" e/ ou "garantir um minima
de biodiversidade", mesmo que em enclaves. Sio areas protegidas de usos
em gerd, mas especificamente da urbanizagao. O texto "RePex6es sabre as
ltouas dindnticas leas areas de trctltsiQa,o u,rbana, rurctis e alnbien,talmen.te
profegfdas" mostra a criagao/recriagao de novas fronteiras. O processo de
urbanizagao/ industrializagao as "antigas" fronteiras rurais/urbanas ou

campo/cidade foram redimensionadas pelo e com o avango t6cnico, mas
tamb6m com a alterag5.o de entendimento sobre o valor.

O valor da terra, da paisagem passe a ter significado apenas quando
hf investimentos de capital, de tecnologia. Por6m nas areas preservadas
parece que encontramos a permanancia do valor da riqueza natural em si.
Cube lembrar que o mundo rural e mundo urbano se entrelagam e se
contradizem. Eliana Mattos apresenta um dos aspectos que marcam as formal
continual, descontjnuas, organizadas, ca6ticas, mas repletas de contradig6es
e conf]itos quando aborda as areas de transigao rura]/urbana na Serra do
Japi no Estado de S5.o Paulo.

O processo de urbanizagao imp6e ou define formal de ocupag5.o urbane
com caracteristicas diversas. A cidade e o urbano representam vers6es da
modernidade, do desenvolvimento, de formal de delimitagao (unidades

8
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administrativas), dominio da natureza, uso do avango t6cnico que configuram
o espago intra e interurbano.

O que define o tamanho das cidades 6 a populagao urbana o que permite
classificar as cidades pelo tamanho da populagao. Por6m, o crit6rio tamanho
de populagao para analisar o processo de urbanizagao implica em dificultar
a compreens5.o da problematica ambiental urbana. Ha grande nQmero de
estudos sobre metr6poles, regimes metropolitanas, concentrag6es urbanas,
cidades brandes, cidades medias. Entretanto, ha poucos estudos sobre os
municipios que contam com pequena populagao, como mostra o texto
Pequenos e m6dios }nulticipios: co)I,siderctQ6es sabre o ptcLneljcLmen,to

terrUoricL!. Regiao Adlninistratioct de Sdo Jose do Rio Proto" . A:pesax de
constituirem um conjunto elevado de unidades administrativas os pequenos
municipios (circa de 80% do n6mero de municipios) e os estudos, quando
existem, podem ser enquadraveis nas micro-narrativas que dificultam
aprofundar a anflise da complexidade. Sergio Henrique Resende Crivelaro
aponta as caracteristicas da regiao administrativa de Sio Jose de Rio Preto,
alertando para dinfmicas intermunicipais e enfatizando que o planed amento
territorial n5.o se reduz a um seton de atividade. Mostra como articular
micro-narrativas com macro e mega-narratives na dimensio de regimes
administrativas

A "natureza-paisagem", nas novak matrizes discursivas, tem destaque
em especial quando se coloca como uma atividade econ6mica fundamental
que pode ser apropriada para atividades turisticas. A paisagem homo "recurse'

a "natureza-paisagem", pode ter sido criada, coma ocorreu com a inundag5.o
para gerar energia em ltaipu apresentada no texto "Regfo/zaZfzafdo da costa
oesfe do Para/zd -- A .perspecffua de .pZa/zos direfores". Define-se uma nova

regis.o e a predominancia de uma atividade, o turismo, na regiao criada com
a inundagao para crier o lago de ltaipu. Uma nova regis.o que tem, a16m da
geragao de energia, a perspectiva de explorar a paisagem homo recurso.
Edson Belo Clemente de Souza debate a criagao da regiao, a elaboragao de
pianos diretores municipais de acordo com o Estatuto da Cidade apontando
que 6 necess5.rio pensar o planelamento territorial na escala regional
Considera relevante entender a problem6tica ambiental, a relagao do urbano
com a atividade econ6mica que valoriza a paisagem homo recurso.

9



Artete IMoyses Rodriguez

Os motores da hist6ria provocam alterag6es na intensidade de
exploragao e no uso de riquezas naturais assim como na forma de organizagao
do territ6rio. Os portos, aeroportos, estradas de ferro, de rodagem redefined
formal de deslocamentos de pessoas e mercadorias e implicam em alteragao

da produgao e consumo do espago Os aeroportos constituem um
equipamento urbano de grande porte que, para a16m de sua positividade
coco lugar de aterrissagem e decolagem de avi6es, provoca negatividades
em relagao ao uso do territ6rio. O texto o "Piano .Dlrefor; .possfbfZfdades e
timites da, pa,rticipaQdo popular ncl estruturaQdo do espaqo urbane -- a,
az7zpZfafdo do aeroporfo de VZracopos em Ca/7zpfnas 6SP9" prop6e-se a analisar
se a populagao 6 ouvida para a implantagao e/ou ampliagao do equipamento.
Estudar um equipamento como um Aeroporto, como o faz Mgrcio Toledo,
permite analisar a trama da problemgtica ambiental urbane, pois implica
em considerar o avango da t6cnica e os usos de motoren e maquinas para a
produgao de avi6es, o consumo de energia fossil para o deslocamento, a
quantidade de min6rios, aqua, forma de trabalho que 6 empregada para a
edificagao de hangares, aeroportos, pistas, estradas rodovig.das para o
deslocamento, 6.gua e energia e16trica para o abastecimento, locais para
colocar os residuos gerados, etc. e, na conjuntura atual, como se dg. a
participagao social.

Os aeroportos vinculam-se ao urbano porque estio na area urbana
ou nas suas proximidades. Provocam s6rios problemas de sa6de para os
moradores das areas de cones de ruido e/ou de suas proximidades. Quando

da implantag5.o do empreendimento e/ou sua ampliagao os estudos de
impacto ambiental se limitam aos impactos diretos no meio 6sico. Os EIA/
RIAA mostram um deslocamento de discurso, pols "esquecem" a sociedade
atual, mostram os aspectos positivos (sempre econ6micos) do

empreendimento e os aspectos negativos (ao meio flsico) que se pretends
minimizar. O texto apresenta o que este ocorrendo para a ampliagao do
Aeroporto Viracopos em Campinas. Relaciona os problemas que ocasiona e
as alterag6es territoriais que provoca e se cumpre ou nio os pressupostos
do Estatuto da Cidade como o Estudo de Impacto de Vizinhanga.

A problematica urbana tem villas nuances a serem abordadas e a
6nfase nos Pianos Diretores relacionados a Lei l0.257/01 - Estatuto da Cidade

10
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merece especial atengao nos texton de Antonio Aparecido de Souza e Melissa
Ramos Oliveira

Antonio Aparecido de Souza analisa o processo de elaboragao do Plano
Diretor em Ribeirio Preto. Prop6e-se verificar se os instrumentos que
permitem o cumprimento da fungao social da cidade e da propriedade este.o

sendo aplicados. Realize um levantamento da proposta do Plano Diretor e
veri$ica se hg. delimitagao no territ6rio das areas a serem aplicados os
instrumentos buscando tamb6m verificar as formal de participagao popular.
O texts "0 plano Diretor de Turislm,o gill Ri.weirdo Proto e o Estatuto da
Cidade .' contrfbuffdo para a disczzssdo sabre a lorna condo a afiufdade furfsfica
g uisfa puzo porter pzZbZfco" tem como objeto de anglise o plano diretor do
municipio comparando-o com o plano diretor de turismo.

Tendo como referencial o Estatuto da Cidade, Mlelissa Ramos da Silva
Oliveira, no texto "Esfczfufo da Cfdade e cz .preseruagdo do .patr£m(5/zfo
czmbfe/zfaZ urbano" procura averiguar a aplicabilidade dos instrumentos do
Estatuto em h'eas de patrim6nio hist6rico. Lange olhares importantes para
ver se ha interag5.o entre instrumentos de preservag5.o de areas hist6ricas e
os instrumentos do Estatuto da Cidade em relag5,o a. fungao social da cidade

e da propriedade. O estudo pode auxiliar a compreender o valor de uso e de
troca de im6veis urbanos e os elementos que definem a delimitagao de areas
ambientais a serum preservadas .

A participagao social em pianos diretores, orgamentos participativos,
audi6ncias p6blicas implicam em democratizagao do Estado. Na lei l0.257/
OI obriga-se que a elaborag5.o de Pianos Diretores conte com participagao
social. O significado de participagao na elaboragao e implementagao do Plano
Diretor tem muitas nuances que 6 preciso considerar. A participagao social
constitui uma possibilidade de dialdgo efetivo entre sociedade e Estado?
Marcia Helena Batista Costa tem homo premissa que o direito a. participagao
no planqjamento representa uma possibilidade de diglogo e de interferir na
definig5.o do uso do solo urbano. O texto "0 PZazzela/?ze zfo ZI/rZ)ano e a
Consfrugdo do .Espago .De/7zocr6tfco ncE Cfdade" traz elementos
imprescindfveis para o debate sobre a democratizagao do espago urbano. O
espago das e nas cidades tem fido objeto de estudos, analyses, projetos,
pesquisas, mas pouco se tem ainda de concrete sabre a dimensio do espago
de dialogs entre sociedade e governo.

11
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Participagao social, gestao compartilhada, educagao ambiental sio
palavras que constam de novas matrizes discursivas em temas que se tornam
consenso sem que sua ess6ncia e conte6do SQjam debatidos. A inquietag5.o
de Cristiane Lopes Rodriguez 6 refletir sobre as formal e os conte6dos de
mobilizagao dsando a participagao social, num dos novos temas relacionados
ao uso de riquezas naturais. A 6nfase do texto 6 veri$1car se ha efetiva
participagao social na denominada gestao de recursos hidricos, baseada em
bacias hidrogrgficas. Aponta no texto "Geez)do fnfegrada e Parffcfpaffucz em
Reeursos H dricos: rene:ao sabre o enuotutmettto do cidadda em patiticccs
ambfenfafs" que uma das ferramentas para obter gest5.o participativa 6 a
educag5.o ambiental na sua vertente critica. O temp gestao de recursos
hidricos aparece nas novak matrizes discursivas e 6 preciso analisar se
realmente permitem ampliar o conhecimento e a participagao social na
problematica ambiental.

Os texton, em seu conjunto, mostram a necessidade de aprofundar o
conhecimento sobre o esgotamento de recursos, poluigao, a degradagao
ambiental, o processo de urbanizagao, as aparentes crises urbanas e
ambientais, participagao social em planejamento, apontando novos
instrumentais analiticos para compreender a complexidade.

Analisar a produga.o em gerRI, a produgao e reprodugao do espago
urbano, as formal de organizagao societaria, o territ6rio, visando oster um
pensamento complexo que represents sempre a incompletude do
conhecimento. ]i fundamental, homo mostram os texton, analisar os

paradigmas, as novas matrizes discursivas que obscurecem a compreensao
da ret6rica do pensamento Qnico. O objetivo gerd 6 desconstruir formulas
rigidas que impedem a an5.life da complexidade.

12



A ABORDAGEM AMBIENTAL
Quest6es para Reflexio

All,ete Mloys6s Rodrl,guez

Resume

O texto apresenta reflex6es sobre abordagens ambientais e homo as matrizes
discursivas oficiais ocultam o territ6rio, espago, classes socials e deslocam os conflitos
da produgao destrutiva, intensificada polo meio t6cnico cientifico, para o
planejamento do uso de recursos no s6culo XX. Destaca aspectos da ocupagao
produtiva e da ocupagao e produgao destrutiva apontando o processo de dominic do
territ6rio, das t6cnicas, do avango do capital. Apresenta algumas id6ias norteadoras
para repensar os temas que envolvem a problematica ambiental destacando a
necessidade de ultrapassar o pensamento 6nico centralizador e simplificador para

um pensamento complexo.

Palavras-shaves

Espago, territ6rio, problemftica ambiental, riquezas naturais, ocupagao produtiva

produgao destrutiva

I - Ideais Problematizadoras

O texto tem o objetivo de trazer para o debate inquietag6es e reflex6es
sobre abordagens ambientais relacionadas com relagao a produgao/

I Professors Livre Docents UNICAMP - IFCH
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reprodugao do espago e relag6es societgrias com a natureza. A id6ia 6
contribuir para uma anflise cri.tina do tema

A perspectiva das ci6ncias da sociedade, em especial a Geografia, tem
homo objetivo, de modo gerRI, buscar a compreensao do territ6rio, da
produgao do espago, das relag6es sociais, das relag6es da sociedade com a
natureza. Tragaremos, assim, alguns aspectos de perspectivas de anglises

Para demonstrar algumas das transformag6es do processo produtivo,
da produgao do espago e as anglises realizadas tomamos como refer6ncia
inicial o que Jean Brunhes apresenta no livro "Geografia Humana" (Brunhes,
1962) sabre a ocupagao produtiva e a ocupagao / produgao improdutiva. Para
o autor a ocupag5.o produtiva estaria relacionada principalmente com a
agricultura utilizadapara suprir necessidades bfsicas de alimentagao, ggua,
vestug.rio, ou sqja, ligadas diretamente a reprodugao da vida

A ocupagao produtiva implicaria numb relagao organica com a natureza
permitindo a recomposigao, no tempo e no espago, dos elementos da
natureza. A relag5.o organica pressupunha que a atividade agricola devolvia
a. terra sous elementos constitutivos. A agricultura representava "a
continuidade: um gr5.o 6 substituido por outdo grao, uma ovelha da a. luz
maid ovelhas. O crescimento homo ratificaga.o e rea$irmagao do ser
(BAUMMAN, 2005:30).

A terra era uma riqueza natural, um valor, embora Brunhes nio
aponte a dimens5.o de valor e tinha como base a agricultura realizada em
pequenas propriedades, com rotagao de cultures e de terras, com uso de
fertilizantes naturais. Nio faz refer6ncia a monocultura de exportagao que
ocorria e ocorre em grander propriedades agricolas e nem articula deus
pressupostos com a produgao da vida de forma indireta (morada,
deslocamentos, etc).

Jg. a ocupagao / produg5.o / destrutiva estaria diretamente relacionada
a. atividades extrativas vegetal, animal e mineral, aos setores secund6.rio e
tercigrio (indQstrias, com6rcio, servigos, uso do solo para edificag6es de today
as atividades). Destaca, Jean Brunhes, a exploragao de min6rios, de
combustiveis fosseis, derrubada da cobertura vegetal, gerag5.o de energia,

ocupag5.o da terra para construg6es de ind6strias, casas, vilas, povoados,
aldeias, cidades, viag de circulagg.o (ferroviarias e rodoviarias, portuaria e
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2 Vqja-se a respeito RODRIGUEZ, Arlete Moys6s 1988.
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exploragao de riqueza implica num processo de "esgotamento" e/ou "poluigao:
das riquezas naturais e na gerag5.o de sup6rfluos posteriormente
transformados em mercadorias (RODRIGUEZ, 1988)

O avango da tecnologia altera a forma e conteQdo do espago, do
territ6rio e das relag6es societe.das.3lmplantam-se novos memos de
deslocamento como ferrovias, rodovias, defining.o de rojas no espago a6reo e
nas aguas oceanicas, implantam-se estag6es ferrovigrias, rodovigrias
hangares, aeroportos.

Mudam as formas de edi:ficagao de resid6ncias, com6rcios, ind6strias.

de viag de deslocamento, (avenidas, mas, estradas). Desaparece o "escuro:
nas areas urbanas e em grande parte das rurais, alterando a dinAmica de
edificagao e de circulagao. O predomi.nio da inddstria automobilistica e do
autom6velindividual imprime novaforma de circulagao intra e interurbana

Os motoren e suas poderosas maquinas implicam em alteragao na
apropriagao das riquezas nos territ6rio com a manutengao do poder em
frag6es de classes. Os estudos, em gerd, nio t6m acompanhado as
transformag6es que permitam compreender a complexidade do mundo onde
hf intensa valorizagao da t6cnica e desvalorizagao do trabalho e dos
trabalhadores e compreender homo a forma e o conte$.do do rural e o urbano

sio inseparaveis do espago, do territ6rio, das relag6es societgrias que neles
se expressam

A velocidade de deslocamento de pessoas e mercadorias redefine e
rearticula a expansao do capital. As formal de lutas, combates, guerras
tamb6m se modificam e podem ser feitas a "dist5.ncia". O mundo bode ser
destruido rapidamente coco demonstrado com as guerras, bombay at6micas
e outras armas de contaminagao e destruigao.

O avango das tecnologias altera a apropriagg.o/propriedade de riquezas
naturais, de formal de dominio da natureza, aumenta o ritmo de exploragao
mudam as formal de edi6icag6es, de das e meios de circulagao. Intensifica-se a

produgao destrutiva e a produgao de refugos. Ha poucas pesquisas que
permitem compreender como se df a produgao destrutiva em sua totalidade.

3 As alteragdes societgrias ndo sio objeto de anAlise no texts
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6 ocultada exatamente pda importancia que tem. . .
O aumento do conhecimento as riquezas naturais, tF8RSIOrmauas

em mercadorias -- recursos natwais, o saber intemacional sobre a dilapidagao

das riquezas naturais, sem colocar em xeque o modo de produgao, passat a

impl Nadi nozsecontidas no desenvolvimento sustentgvel os problemas de

financeiros e tecnologia, proveniente dos parses do centro do sistema.
Assim crib-se e/ourecria-se, uma codinadeftlmaga sabre adilapidagao

do ambience, das contradig6es e conflitos de classes e de apropriagao do
territ6rio. No idefrio sio deslocados para conflitos de gerag6es
(RODRIGUEZ, 2006 ). As mazelas devem ser conigidas por todos, no s6culo
XXI, porque as riquezas naturais sio um bem comum da humanidade. O
que nio se diz 6 que sio apropriados privadamente. .

Tamb6m flca oculto que o ritmo da exploragao/produgao henna se
intensificado com o avango da t6cnica, do deslocamento da produgao para a

imagem da produgao com o dominio do capital financeiro. Oculta-se tamb6m
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o valor das riquezas naturais que para existirem teri.o que depender do
capital e da t6cnica.

11 - Novas Matrizes Discursivas

As novak matrizes discursivas reproduzem o pensamento tlnico sobre
as relag6es da sociedade com a natureza. Saramago no romance "Ensaio
;obre a Cegueira" permite visualizar homo pensamento Qnico simplificador

joga uma cortina de fumaga sobre as relag6es sociais e as relag6es societfrias
com a natureza:

Nana grande cidade as pessoas Otcam sllbita e inexplicauelm.en,te cegcts e
cor\tagiam praticctmen.te todos. Os a,con,tecimentos mostl-ctm CLS desuenturcLS
de zzma socfeclade que, acostzzmada aopensamento zZnfco, a uma tZnlca forma

de perceber Q mun,do, f de s&bito teuadct a, defender dos demais sentidos.

Primeiro, o porter insti,tucson,at, corl$ncl os cegos, com guardcts armctdos a,
rigid-tos. Depots coho quash todos scam cegos, CLS dispute,s por sobreui er
estdo em toads os lugcLres

A obra pode ser entendida homo questionamento ao pensamento ilnico
que impede o pensamento complexo que significa do ponto de vista da ci6ncia
retomar a pluri-sensorialidade, interdisciplinaridade, considerar formal
diversas de ver e entender o mundo, um saber que questions a cegueira de
um modo inico de pensar.

O pensamento completo nos convida a "meditar sobre a complexidade
paradoxal da ci6ncia ... ao mesmo tempo subjetiva e objetivante, distante e
interior, estranha e ilntima, periferica e central, epifenomenal e essential"
(MORIN, 1999) e buscar compreender como a complexidade se oculta na
simplificagao que nio tem incertezas, eros, organizag6es, desorganizag6es.

O mundo 6 incerto e certo, organizado e ca6tico o que nos levi a
refutar o pensamento 6nico simpliHicador e tentar entender a complexa
realidade que se imp6e cotidianamente. Um desafio a construir para analisar
a teia de relag6es societarias, de produgao e reprodugao do espago
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A importancia do "trabalho", (homo faber) foia ideologia dominante
pelo menos at6 a metade do s6culo XX , com a id6ia de que o Estado moderno
promoveria o desenvolvimento relacionado a industrializagao e urbanizagao
Os estudos e pesquisas abordavam, entre outras quest6es, a delimitagg.o de
territ6rios, de espagos, de Estados nacionais, a produgao e a sociedade,

aspectos de contradig6es de classy. Estudos apontam tamb6m alteraQ6es
que ocorriam com a passages dos colonialismos aos imperialismos que
demonstravam alterag6es na apropriagao das riquezas4, mostrando que o
espago era fundamento do pedodo colonial e que parece nio importar no
periodo do imperialismo. O trabalho aparecia homo categoria fundamental
para compreender o processo de produgao

O avango da tecnologia coloca em destaque novak formal de
conhecimento e apropriagao do tenit6rio, riquezas naturais, espago e deixa-se
de enfatizar a importancia do territ6rio, das riquezas naturais, do trabalho,
langando des espessa cortina de fumaga em especial com as novak matrizes
discursivas. Nos 61timos 50 anon, mudam radicalmente a grafia da terra, as

formal de produgao do espago, a apropriagao do territ6rio e das riquezas
naturais. As riquezas naturais sio caracterizadas homo importantes apenas
quando relacionadas ao mercado e as contas.

Michel Serres, mostra que a domesticag5.o das esp6cies, iniciada a
milhares de anon imitava a natureza e a selegao natural e hqje, bifurca-se,
com a "invengao" do g6nio gen6tico. lia ao mesmo tempo a reprodug5.o natural
(cada vez maid limitada), a imitag5.o da natureza e a "indQstria da vida '
Parebem ter as mesmas inteng6es, mas as direg6es e as escalas sio diferentes.
(SERRES, 2003).

A biotecnologia parece alterar a relagao com e entre os seres vivos.
Fabricam-se esp6cies, criam-se vidal e ao mesmo tempo o uso da bomba
at6mica e suas variantes anunciam a possibilidade da monte global. Como
compreender este processo de alteragg.o da vida e da monte? Como analisar
a produg5.o destrutiva que atinge a humanidade?

A mudanga de escala do local ao global altera-se rg.pida e
completamente sem que baja novos paradigmas, instrumentals te6ricos e

Utilizamos colonialismos, imperialismos pda diversidade com que se instalaram
no mundi
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analiticos para realizar anflises coerentes. Do Homo Faber para o Homo
Universalis e dai para o Homo Terminator, como compreender o processo?
De problemas locais para os globais, camuflados pda ideologia, pdas id6ias
de sustentabilidade da produgao e elementos da natureza serem chamados
de "bem comum" (RODRIGUEZ, 2005).

Muda a apar6ncia da sociedade mas sua ess6ncia kinda este longe de
ser compreendida. As anglises sobre o territ6rio, o espago, a natureza, as
riquezas naturais, indicam que a sociedade, o ambiente pode ser o Homo
Terminator mas ocultos pdas imagens de progresso, prosperidade

Seri. que a cegueira, o dominio do pensamento Qnico nos impede de
compreender que a categoria espago, territ(brio, natureza, ambiente.
sociedade, relag6es sociais, apesar de sua imports.ncia ficam obscurecidos
polo idegrio de desenvolvimento, de progresso, do avango t6cnico?

A malta de compreensao de que hf uma cortina de fumaga escondendo
a importancia do espago, territ6rio, trabalho, classes sociais, tem influenciado
cientistas, estudiosos, que passam a usar o termo memo-ambiente, ou
ambiente, sem analisar, polo menos em principio, o significado, significancia
dos termos utilizados. A categoria trabalho e produgao industrial parecem
desaparecer com a substituigao aparente ou real do trabalhador por
mg.quinas e das ind6strias por servigos e as classes socials substituidas por
classes de renda e os conflitos de classes pelos conflitos de gerag6es.
(RODRIGUEZ, 2006)

A intensificagao do ritmo de exploragao de homers e da natureza foi
ainda pouco analisada embora, como ja ditz, a produgao destrutiva sqja
conhecida desde tempos pret6ritos e a revolug5.o industrial e o avango do
modo de produgao capitalista a aceleram intensamente.

O capital se preocupa com a possibilidade de esgotamento de alguns
elementos da natureza. Poder-se-ia indagar se o esgotamento de riquezas
naturais provocaria a derrocada do capital. Poderiam provocar, a meu ver,
crises para alguns capitalistas, alterar o domfnio e o poder de alguns setores
do capital e de alguns parses, mas nio provocaria crime gerd do capital, do
capitalismo pols os problemas de "memo-ambiente" sio produtos do sucesso
do modo de produgao capitalista, do avango das tecnologias, e nio de crises
do capitalismo. A procura de maior rendimento, de produgao de maid e maid
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mercadorias aceleram a produgao destrutiva, a destruigao da biodiversidade
e da sociodiversidade. Mostram o sucesso do modo de produgao e ngo o seu
fracasso, ou sega, n5.o ha crises ou insucesso quando se trata da destruigao
de riquezas naturais. . . . .

Consideramos que para banter o sucesso do modo de produgao
capitalista, o domingo do poder e a hegemonia do pensamento dominante,
provocaram-se vfrios deslocamentos de anglises, de matrizes discursivas
de representag6es sobre progresso, desenvolvimento, criando imagens
condizentes para permitir a perpetuagao do sucesso do modo de produgao

As riquezas naturais, o ambiente, o meio ambiente, passat a ser
considerados como "bem comum" da humanidade e as dilapidag6es,
esgotamento de riquezas e dizem que sgo causados igualmente por todos
Os problemas de reprodugao da forma de trabalho, da reprodugao dos homens
e da apropriagao privada das riquezas nio sg.o destacados por nio serem
importantes para a reproduga.o ampliada do capital que conta agora com
alta tecnologia

Retorna como o neomalthusianismo com a id6ia de que muita gente
tendo acesso aos poucos recursos provocaria a destruigao domeio ambiente.
Em 1972, na Confer6ncia das Nag6es Unidas sobre Meio Ambiente, o Clube
de Roma, apresenta a id6ia de crescimento zero coma uma nova roupagem

para as velhas quest6es de explorag5.o, apropriagg.o de territ6rios, do espago
O poder e o sucesso do modo de produgao deveria mantel-se coho estava,
garantindo a continuidade da produgao destrutiva
''' N5.o h6 nas novak matrizes discursivas preocupagao com a sociedade:
territ6rio, riquezas naturais mas sim com os recursos naturais e a
perpetuag5.o do uso de riquezas por alguns. O centro.da proposta,e
manutengao do poder e do dom:ido dos parses do centro do sistema e de
camadas de classe em vgrios parses

O mundo 6 tratado como se nio houvesse fronteiras political dos
Estados Nacionaiss. Nio se pode esquecer, contudo, que a16m de atuar nos

5 A natureza n8o tem 6'onteiras (RODRIGUES, 1988) mas estamos aquinas referindo
a politica internacional que considera as fronteiras politicos administrativas dos
Estados-Nagao.
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limited internos h3, delimitagao de espago a6reo, plataforma continental,
gguas territoriais e as normas de apropriagao que passam a ser regidas
pelo direito international, sempre desrespeitado

Coma tratar os parses coma se fossem independentes se a riqueza
tem fido apropriada pdas pot6ncias multinacionais transgredindo as
delimitag6es dos Estados Nacionais com as patentes, em especial com as
patented intelectuais?

As riquezas naturais, os 'recursos' podem ser patenteados
independente do local onde se encontram. Um "papal", o registro da patente,
garante a "propriedade intelectual" aos que det6m as t6cnicas. Os bancos de
germoplasma guardam o poder do conhecimento para o futuro
RODRIGUEZ, 1988).

Guardar para o futuro, em especial para as gerag6es futuras, 6 tido
homo uma forma de garantir o meio ambiente -- um bem comum da
humanidade. O Estado-Nags.o 6 subjugadopelas normal do capital financeiro,
do neoliberalismo travestido de desenvolvimento sustentgvel

A forma como se estabelecem as declarag6es internacionais ocultam
diferengas, diverg6ncias, conflitos de apropriagao do espago, do territ6rio e
principalmente os conflitos de classes. Embora n5.o expbcitado porque envolto
numb cortina de fumaga t6m-se coma meta a perman6ncia das formal de
apropriag5.o, exploragao de riquezas por alguns parses, por poucas pessoas.

Neste processo, de continuo aumento da destruigao, as riquezas
naturais, comoja dino, passam a ser recursos naturais. O valor dos elementos

da natureza, da agua, da terra, das matas, do ambiente, do espago, 6
completamente descartado. O que interessa 6 o prego de mercadorias, com
predominio do valor de troca mas nio o VALOR, sem prego. As riquezas
tornadas recursos sio tratadas como se fossem, no modo de produgao
dominance, um valor e um bem comum possfvel de ser apropriadas por
todos. Como considerar bem comum as riquezas naturais se as mesmas
apropriadas privadamente t6m como principal atributo o prego?

Mudam as matrizes discursivas e apes a Confer6ncia sobre Meir
Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, torna-se senso comum afirmar que
os recursos naturais sio bens comuns da humanidade e que a meta 6 utilizar
os recursos naturais para garantir a vida das gerag6es presented e futuras.
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O que se pretende 6 que as riquezas naturais sejam recursos que permitam
o desenvolvimento sustentgvel para o capital

A agenda assinada pda maior parte dos governor 6 denominada de

Agenda 21. Syria possivel se colocar contra o "bem comum" dahumanidade?
Seria provgvel ng.o aceitar que no s6culo 21 se atingiria o "desenvolvimento
sustentfvel''?

Queen pode ser contra um s6culo? O que seria ser contra um s6culo?
Como se poderia n5.o considerar importante a vida das gerag6es futuras,
mesmo que das nio estelam aqua para dizer o que querem? Neil Smitho
aponta dificuldades para se contrapor aos discursos do 's6culo americano '

Consideramos tamb6m que 6 muito diflcil se contrapor (ou mesmo

explicitar) a id6ia de que no s6culo XXI se atingiria o desenvolvimento
sustentfvel para as gerag6es presented e futuras. Coco pensar nas geragoes
futures, se a geragao presence nio tem participagao na apropriagao das
riquezas e, a16m disso, a geragao futura seria a do s6culo XXl? Em que
lugar, em que tenit6rio, em que espago, em que paisagem, estarf a geragao
futura? asta 6 uma questa.o vital para que possamos debater o espago, o
territ6rio, e tentar compreender o mundo presente

A alterag5.o do discurso hegem6nico dominante provoca deslocamentos
discursivos que encobrem a perpetuagao das formal de apropriaga.o,
propriedade das terras, dos meios de produgao e demais riquezas

Coloca-se a responsabilidade pda destruigao como coletiva. Atribui-
se ao$ pobres e a pobreza, ao crescimento populacional, a dilapidagao das
riquezas enquanto que a tecnologia e o capital fnanceiro sg.o erigidos ao
patamar mgximo como protetores do meio ambiente. Nio aparecem nas
novak matrizes discursivas, o espago, o ten'it6rio exceto coco suportes mas
ng.o como elementos constitutivos das possibilidades de exploragao dos
recursos. A sociedade 6 uma abstragao, sem classes sociais, sem
antagonismos, sem contradig6es e conflitos. Uma sociedade abstrata que
deve zelar pelo "bem comum

A cortina de fumaga sobre a importancia das riquezas naturais torna-

se mats espessa. Os debates em relagao aos problemas reals sio deslocados

6 Smith Neil in Harvey David (2005)
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transformag6es no mundo do trabalho, a concentrag5.o de terras rurais. as
metr6poles, as alterag6es nos deslocamentos migrat6rios, o avango das
tecnologias, a fblta de moradia, de saneamento, de equipamentos coletivos.
alterag6es daprodugao e seivigos. ' ' ''"'--'--'' "'-va,

Por6m, a complexidade das rela96es da sociedade com a natureza.
nio t6m grande proDegao nos estudos e pesquisas. Admite .se ou adota-se a
matriz discursiva do "desenvolvimento sustentfvel" coco se observa no uso

'.:'-«:',,,, ..;;«=1;;';==:1
a 211ocal" entre vgrias outras.

A manutengao do poder e do domingo econ6mico, politico e financeiro,
expressa na exploragao do petr61eo, carvio de pedra, madeiras, agua entre
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pensar.
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Resume

O presente trabalho tem por objetivo rever alguns pontos quejulgamos importantes
acerca do debate sobre o sistema de patented no Brasil na d6cada de 1990, sobretudo.
no que diz respeito is tentativas de se patentear reCUFSos da nossa
biodiversidadea .Tal revisaojustifica-se, principalmente, se considerarmos os avangos
que estgo ocorrendo na area da biotecnologia num mundi que pretende $er cada vez
mats globalizado. Nesse sentido, possuir ou ter acesso a biodiversidade tornou.
se algo estrat6gico

A d6cada de 1990 foi marcada pele avango de ideals liberalizantes no
Brasil e na America Latina, rata que contribuiu para um aumento na pressao por
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a biopirataria.a
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I SANTos (zo03, p. 50)
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9 BATISTA (1995).
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patented
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parte do s6culo XX. A prop6sito, B

ou homo para Hobsbawn:

sistem6Uca e capitalismo de litre me

falidos para resistir-lines [...] n
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:' FONSECA (2005, P. 27).
i3 PAULANI (2005, P. 126 e 127).
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Batista segue a mesma linha de raciocinio:

"nova ordem international

lll -A form

fundamental, decisivo. Batista assevera

A imprensa, por keio de editoriais ou de articulistas entusiastas do
novo velho credo, alguns de passado esquerdista, colocaria na

BATISTA (1995, P. 136).
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?ATISTA (1995, P. 102)
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tends em vista radar o consenso ultraliberal.2t

que

O pensamento critico foi totalmente exclddo do debate, restringindo-
se a alguns focus de resist6ncia na sociedade civil. Mesmo assim, algumas

de trabalho, por exemplo
FONSECA (2005, P. 370).
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ataria

2a Ver na segao ll
'* SANTOS (2003, P. 52)
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grander corporag6es transnacionais

obrigagao de investor no pals se quts

SANTOS (OP. cit, P. 53).

46



O Con,sell,so de WaslU,ngton, e o Debate.

25 SANTOS (2003, p. 53).
ae SANTOS (op. cit, p. 53)
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o monop61io de importag6es foi rqjeitado.29

empresas americanas"."

Silva: 'Fernando Henrique defende lei nos
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autorais O acoro um ava ema muito maid rigoroso de patented e direitos

Elsa 6 a ]6gica do mercado que privilegia o mats forte E - I ;= - . .
acumulagao. Nesse sentido, Shiva assevera; v ' 'b ' - a -v5-c:' aa

I Canipanha Contra a BioPm 28;l2/2006. e] em http:awww.biopirataria.org/

49



F6.bio Eductrdo laderozza

nta a virgo daqueles

que v6em vantagens no acordo

33 SANTOS (2003, P. 60)
34 SHIVA (2001, P. 93)
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combustives ,que variam desde os farmaco16gicos, at6 os alimentos, flibras

51



Fabio Eduardo laderozzct

V - Conclusag

!8 SANTOS (2003, P. 57)-
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Reflex6es sobre as novas dinamicas
nas areas de transigao urbana, rurais e

ambientalmente protegidas

Eliana Carr a Aguirre de Mattosi

Resumo

Palavras-shave

Regiao de entorno urbane-rural, areas ambientalmente protegidas, Japi, din6mica
espagcb-temporal, Sistema de Informagao Geogrgfica, Jundiai/SP.

!gtrodugao

Existed atualmente Brandes discuss6es envolvendo as transforma96es
decorrentes da expansao das areas urbanas especialmente em relagao is

: Agr6noma. RTestre e doutoranda em Geografia no Instituto de Geocidncias da
Unicamp. Correio ejetrdnlco: ecamattos@terra.com.for
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(federal, estaduale municipal) de com eddie contrlns eumen6m combos prince:ais
6ticos individuais
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o Japi
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ambience uniforms, considerando fatores ambientais

importantes, altitude, solo, climb, em um universo de vegetagao e de fauna.
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'Jundiaf: resultados gino de entorno imediato a area urbana de

: H:'Z£=:==;Tl:.H:=
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Figura 1: poligono delimitado para estudo no municipio de Jundia{(sem escala).
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..A intengao 6 que este poligono se con$1gurasse em uma area piloto
para mellor engender os fatores envolvidos na dinfmica rural e urbana em
regimes de entorno imediato

De rata se mostrou su6iciente e representativo dos doin universes
envolvidos: o urbano, na sua delimitagao pelo entrocamento das rodovias
(Anhanguera e Bandeirantes) e pdas atividades existentes,jg, discutidas, e

o rural, Haig propriamente suas areas protegidas (areas da serra do Japi)
que mant6m presente vida selvagem. ' "'

.. . - . Utilizando-se ali os recursos do SIG Idrisi, forum elaborados a paTtiE
do poligono delimitado graficos e mapas temfticos. -'- - '

Em relagao aos primeiros segue abaixo dais deles, nos quaid se
encontram as categorias estudadas, mamas, areas agropastoris (pastagens,
cultural e campo sujo), Silvicultura, solo exposto aliado a expansao urbane
e bairros rurais, inclusos galp6es e serrarias para o ano de 1962, tends em
vista o usos das areas do Japi aquela 6poca: estoque de madeira e de carve.o
vegetal para os fornos de cerfmicas da regiao e de serrarias

m
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Figura 2: Evolugao do percentual de uso das terras para as cateaoFias matas e
agropastoril, nos anon 19.62, 1994 e 2001. '- '-'-o-'''"' "'''-'uo u
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em relag5.o a 1994.
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Figura 3: Evolugg.o do percentual de uso das texas para as categories silvicultura,
solo exposto e expansao urbana e bairros rurais nos anon 1962, 1994 e 2001.
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[11] Bnirnis nir:tis cin 2tJ

\

Figura 4: Distribuigao das areas de bairros rurais, inclusos galn6es e serra-'--
lyUZ, segundo distfncia em relagao a Reserva Bio16gica. .'' 'a-iaD

em
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Figure 5: Distribuigao das areas de bairros rurais, em 1994, segundo distincia
em relagao a Reserva Bio16gica
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Figura 6: Distribuigao das areas de bairros rurais, em 2001, segundo distfncia
em relagao a Reserve Bio16gica
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campo-cidade, ao lugar do agricultor na sociedade, a. importancia social,

Wnn
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Pequeltos e m6dios mun,icipios: coll,sideraQ6es.

de 2000, a aus6ncia de instalag5.o sanitfria 6 mats neqtiente nos municipios
menores (IBGE, 2004). Decorre ditto que, se os pequenos munic:ipios sio
maioria no Brasil, dual considerag6es importantes podem ser realizadas: I)
os efeitos da aus6ncia de tratamento de esgoto estariam diluildos e serial
menos ofensivos ao meio ambiente dado a pequena dimensio destes
municipios ou 2) estariam potencialmente atingindo proporg6es gigantescas
ao considerarmos a magnitude territorial representada por estes municipios

Em se tratando de magnitude territorial, importante destacar que os
municipios com at6 20 mil habitantes representam quake 4,5 milh6es de
Km2, o que equivale a 52qo do territ6rio nacionalo (PNUD, 2003). Dessa
forma, ao considerarmos os pequenos municipios estamos lidando com
ten'it6rios, em grande parte, suporte para a major contribuigao de atividades
homo a agropecufria, de abastecimento hidrico, recursos naturais. etc. Numa
ang.life bastante reducionista, seria a grande conte geradora de mat6ria-
prima para manutengao humana. Para Veiga (2002), os municipios menores
(tipicamente rurais) sio os que podem garantir a conservagao ou o uso
sustent6vel da quase totalidade do patrim6nio natural terrestre

Outro estudo, o do indice de Desenvolvimento Humano. tamb6m
fornece considera96es importantes. Em anglise comparativa entre os anon

de 1991 e 2000, o estudo gerd do IDH-M brasileiro indict que munich.pies
com menos de 50 mil habitantes t6m crescimento m6dio de 15.9% no seu

IDM-M na d6cada de 90, avango superior aos das cidades maid populosas
(PNUID, 2003). Este indicador, representativo das condig6es de renda
escolaridade e longevidade poderia representar um "elements aglutinador:
de diversas caracteristicas que revelam a melhoria expressiva das condig6es
de vida da populagao e de certs forma, positividades resultantes da criagao
destes pequenos municipios. Entretanto, apesar do avango, alguns autores
apontam para uma inviabihdade econ6mico-administrativa de tats municipios
grata-se de um assunto contradit6rio ja que tamb6m 6 apontado um
favorecimento da distribuigao tributfria para os mesmos

6 Quando consideramos os municipios com at6 50 mil habitantes, estes representam
aproximadamente 85% do territ6rio nacional (PNUID, 2003)
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Conforme Gomes et al. (2005), a nova realidade politica decorrente da

Constituigao de 1988 conferiu um novo arranjo pol:itico administrativo no
qualo municipio teve um aumento percentual dos recursos tributfrios --
passaram a deter 11,4% do total arrecadado no paris Embora a mudanga
tenha fido bastante signi$icativa, o efeito do aumento do poder tributfrio no
6.mbito municipal foi muito pouco perceptjvel nas pequenas cidades, tendo
em vista a baixa capacidade dos pequenos municipios de produzirem a sua

pr6pria receita(GOMES et al., 2005). . , .
'''-' Na mesma tend6ncia, Veiga (2002) considera um equfvoco a6irmar

que os pequenos municipios sio os maiores benefici6Hos das distorg6es do
sistema tributgrio. Conforme o autos, os maiores beneficigrios sio as capitals

e os municipios com at6 5 mil habitantes (chamados de andes municipals)

ja que conseguem captar em proveito proprio quake 11% das receitas fiscais
fnais do pals Dessa forma, os maiores prqudicados sio os 40% dos brasileiros

que vivem em pequenos e m6dios municipios (com populagao nos intervalos
de 5 a 100 mil habitantes)

Em sintese, as caracteristicas apresentadas denotam um universo

amplo de justificativas para o estudo de pequenos municipios. ' .a . J ..7
Embora a

major porcentagem da populagao se concentre nas medias e grandes cidades7 ,
ausentar os pequenos municipios das pesquisas recorrentes sobre o
planQjamento territorial pode ser uma grande perda de potencialidades de
atuagao. Neste aspecto, para se avangar no entendimento da configuragao
socio-econ6mica de pequenos municipios e suas demais relag6es (causal,
depend6ncia, contribuigao), o t6pico a seguir aborda uma regis.o especifica
diante das in6meras possibilidades de atuagao

7 Apenas 4,1qo dos municfpios brasileiros, com maid de 100000 habitante!
comportam maid da metade da populagao (IBGE, 2004).
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RA de Sio Jose do Rio Prego (SP)

Conforme descrito, a delimitagao de uma regiao administrativa no
Estado de Sio Paulo foi justificada pda promogao da descentralizagao a
navel local e regional mediante ag5.o integrada da Administragao Publica.
A16m disco, buscava-se tratamento mats coerente do conjunto dos problemas
socio-econ6micos de cada comunidade, ou deja, a partir da h'ea de influ6ncia

e maior gama de rela96es intermunicipais de um conjunto de municipios e
o municipio de refer6ncia (no faso, a cidade de maior porte)

Situada no extremo noroeste do Estado de Sio Paulo, a RA de Sio
Jose do Rio Prego apresentava em 2002 uma populagao proDetada de 1,3
milhio de habitantes, equivalente a 3,5% da populagao estadual. Nesse ano.
90% da populagao regional residia em leas urbanas, indice abaixo da media

estadual, de 93,4%. Cerca de 44% dos municipios da regiao contavam com
menos de 80% da populagao nas areas urbanas. A regiao 6 composta por 96
municipios e ocupa 10% do territ6rio estadual. Sua densidade demografica 6
de 51 hab./kme. O municipio de Sio Jose do Rio Prego 6 o ni.amor palo regional
concentrando 28% da populagao. Somado a Catanduva, Fernand6polis
Mirassol e Votuporanga, tem-se uma &ea com cerca de 50% da populagao
da regiao.

A maioria dos municipios que integram etta RA (76%) sio pequenos
com at6 10 mil habitantes, e concentram 24,6% da populagao (Figura I). O
crescimento populacional da regis.o 6 o maior quando comparado com outras
RA's do oeste do Estado como Mannia, Aragatuba e Presidente Prudente
Entre 1991 e 2000, exibiu taxa de crescimento populacional anual de 1,6%
(SEADE, 2004a)
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NQmnro de Municlpios de acordo com sua classe de tarmnho populacional
RAde S.J. do Rio Preto

Bn

! n.
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$ ''
0

(6.3K)
2 (Zq9 ) (2.1%) 2(2.1%K)

Populagio lnamero de habltantes)

Figura 1-- Classes de tamanho populacionale n6mero de municipios
da RA de S5o Jose do Rio Prego(FONTS: IBGE 1996, 2002 - elaboragao
pr6pria).

Outdo ponto importante no que se revere a clause de tamanho

que as rodeiam.
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Area (kmi) dos Munlciplos de acordo com sua classy de tamanhc
RA do S.J. do Rlo Proto

lulacl

33S7.6 {132%)

Figure 2 -- Classes de tamanho popu]aciona] e frei
RA de Sgo Jose do Rio Preto (PONTE: IBGE, 1996
pr6pria)

dos municipios da
2002 -- elaboragao

Conf orme Negri(1994 apud PETISCO, 2006), o municipio de Sio Jose
do Rio Preto fez parte das Political de Interiorizagao do Desenvolvimento

integrando o h'ograma de Cidades Medias apes a d6cada de 1970. O municfpio
recebeu investimentos federais e estaduais tendo desenvolvido
consideravelmente sua economia e infra-estrutura. A produgao agricola
abundante e diversificada associada a produgao industrial manteve seu
crescimento mesmo na arise dos anon 1980. A16m disso, a hist6ria da regiao
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Pequen.os e m6dios mun,icipios: con,siders,Q6es.

Conforme o indice, a RA de Sg.o Jose do Rio Preto este. assim classificada: no
Grupo 1, que reQne municipios com bans indicadores nas tr6s dimens6es
do induce, foray classi6icados 7 municipios, entre des Sio Jose do Rio Preto;
no Grupo 2, que congrega aqueles com bona indicadores de riqueza, mas
pele menos um dos indicadores socials insatisfat6rio, um municilpio foi
classificado; no Grupo 3, cuja caracteHstica 6 agregar municipios com baixo
indicador de riqueza, mas indicadores sociais satisfat6rios, classi$1caram-se
62 municipios (a maioria); no Grupo 4 (municipios com baixos niveis de
riqueza e indicadores sociais intermedigrios) enquadraram-se 24 municipios
e no Grupo 5 (punic(plos com baixos indicadores sociais e de riqueza),
apenas dois (SHADE, 2002, IPRS).

O exame dos grupos do IPRS mostra que o Grupo 1, onde estio 36,5%
da populagao, e no Grupo 3, onde estio 54% da populagao, evidencia-se o
bom desempenho de indicadores socials (mesmo que no Grupo 3 o indice de
riqueza deja menos satisfat6rio). O Grupo 4 (com 8,9% dos habitantes da
regiao) constitui um agrupamento intermedifrio de municipios que v6m
conseguindo melhorar deus indicadores sociais, apesar da pouca riqueza, e
o Grupo 5, com 0,5% da populag5.o, 6 aquele no qual os municipios ainda se
mant6m em situagao de pobreza. Nessa regiao, apesar de nio apresentar
niveis elevados de riqueza, deus moradores t6m acesso a alguns benefTcios
sociais que minimizam os deus riscos a pobreza, uma vez que a maioria de
sua populaga.o (90,7%) reside em municipios que oferecem um conjunto de
servigos sociais que contribuem para seu navel de bem-estar (Grupos I e 3
do IPRS). Um cenario, portanto, maid favorgvel para minorar os discos
inerentes a. pobreza de moradores em &'eas de alta ou media vulnerabilidade
(SHADE, 2004b).

A ang.life do IPRS mostra que, apesar de a regiao ocupar a 10' posigao
(entre as 15) na dimensio riqueza, sua situagao social se destaca, uma vez
que ocupa as primeiras colocag6es(entre os tr6s primehos) tanto na dimensio
longevidade quanto na de escolaridade. Dessa forma, trata-se de uma regiao
que apresenta municipios com caracteristicas semelhantes no fmbito social,
a despeito da pouca riqueza (MEADE, 2004b).

83



Sergio }ienrique Rezende Criuelctrc

Em relaga.o ao IDH-M, nota-se que, na RA de Sio Jose do Rio
Proto (Figura 3), conforme a maior clause de populagao, maior o valor
do :induce embora a maioria das classes esteja acima de media estadual
A mesma tend6ncia 6 v6.lada para o IDH-M Ronda e Educag5.o da RA
(Figura 4 e 5).

DH-M de acordo com a clause de tamanho populaciona
RA de S.J. do Rio Proto

Figura 3 -- Classes de tamanho populacional e IDH-M da RA de
Sio Jose do Rio Preto (FONTE: PNUD, 2003 -- elaboragao
pr6pria).

IDHM-Re nda dl gordo com a classy de tamanha populaclona
RA de S.J. do Rio Preto
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IDHlul-Educag5o de acordo com a clause de tamanho pop
RA de S.J. do Rio Preto '

0.900

Q.880
D.8700.864
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IDHM-Educagao de acordo com a clause de tamanho populacional
RA de SJ. do Rio Preto

Figs ra 6 -- Classes de tamanho populacionale IDHM-Longevidade da
RA de SioJosfdo Rio Preto(FONTS: PNUD. 2003 elaboragaopr6pria).
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atualidade.

Considerag6es ao planejamento territorial sob a 6tica da RA
Administrativa de Sio Jose do Rio Preto e algumas quest6es
contempol4991s
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da competigao intermunicipa], a relativa homogeneidade de condig6es s6cio-
econ6micas apresentada pecos municipios que a comp6em. Estariam dais
municipios ausentes da competigao citada? Estariam tail municipios mellor
compactuando suas interconex6es? kuala intensidade de desigualdades
perante a apropriagao das riquezas e a localizagao dos atores com maier
poder perante os limited territoriais?

Outro favor, bastante ressaltado por Virilio (1998), trata da amplitude
das novak tecnologias na modernidade, onde as coisas

''lr-+ v v \A\.#

sio pereciveis e
rompem com a tradigao embora etta ainda persista e podemos notar nos
pequenos municfpios. A alteragao das distfncias (major rapidez e ritmos
acelerados que extrapolam o tempo local) tamb6m 6 algo que influencia o
limite da reOexio e compreensao quando consideramos pequenos mun dpios,

primeira metade do s6culo XX, os valores implicitos na estrutura social
sejam melhor compartilhados por haver maier sentido de pertence visto
que suas familial colonizadoras eram de imigrantes que em grande parte
ainda residem na mesma area (familias tradicionais). Neste aspects, os
pequenos municipios podem apresentar lagos mats estreitos de sociabilidade
devido sua reduzida populagao, no qual as pessoas se conhecem e conhecem
grande parte dos moradores da sua cidade. Tal proximidade poderia estimular
a resolugao conjunta de adversidades e refletir bong indicadores socials
decorrentes de um planqjamento comunitfrio natural ou espontaneo.
Entretanto, deve-se questionar sobre as conseqti6ncias dos fatores 'que
"transversalizam" as distfncias espaciais e temporais. Em especial os meios

de transporte e a telecomunicagao, capazes de potencializar as relag6es
dina.micah, anteriormente mats evidentes no fmbito local, coma os pr6prios
limited municipais. Assam, renta saber se o sentido de pertence teve deus
horizontes ampliados e quads os limited delta ampliagao na escala territorial?

Haveria um sentido de peitence mais evidente entre os municipios que
comp6es a RA de Sio Jose do Rio Preto? Quaid suns implicag6es para se
planed ar regionalmente?
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embora saibamos que o assistencialismo e o coronelismo sejam bastante
cortes em pequenos municipios (e a RA em questao n6o escapa disco)
extender mellor seu processo ao inv6s de apenas refute-lo poderia contribuir
para minimizar deus efeitos perversos, quigf revertendo-os em benefTcios
A16m disco, conforme ditz, a populagao reduzida e o conhecimento face-a-

pace entre a populagao pode ser bator importante para se discutir participag5.o
e democracia

Em sintese, tratar do planqjamento territorial para a RA de Sio Jose
do Rio Preto signi6ica lidar com uma h'ea de aproximadamente 10% do
territ6rio paulista e de 26% da populagao em uma regiao que apresenta
crescimento populacional considergvel, que este em processo de urbanizagao
e que 6 ponto estrat6gico para o escoamento agHcola nacional. Assim mesmo,
pda tend6ncia vocational para o refine de agacar e glcool, cultura bastante
impactante em termos socioambientais, a malta de planQjamento no fmbito
regional poderia acarretar conseqti6ncias adversas a m6dio e bongo puzo
na regiao. Dessa forma, ja que se trata de uma RA com major homogeneidade
de caracterfsticas sociais (sobretudo longevidade e escolaridade) quando
comparado com as demais RA's, a ang.lise da hist6ria, estrat6gias de
desenvolvimento e pr5.ticas territoriais em tempos de competigao
intermunicipal, comunicag5.o e tecnologla para a16m das fronteiras de origem,
e a institucionalizagao do planejamento urbano e ambiental sio necessg,rios

para identiHlcar aspectos positivos, negativos e que poderiam preservar ou
potencializar melhorias para a RA e demais territorialidades.

Considerag6es Finais

Em sumo, os argumentos apresentados sio essenciais a temftica do
planejamento territorial, e, assim mesmo nio estio encerrados. Devemos
nos questionar se o momento em que vivemos 6 condigao de perman6ncia
ou mudanga, ponderar sobre os alcances de um mundo maid igualitg.rio e
respeito a. um contexto socioambiental complexo. O estudo de pequenos
municfpios e sua inserg5.o regional constitui caminho importante que poderia
auxiliar para a efetividade do planejamento territorial e os reflexes na
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melhoria da qualidade de dda da populagao. Para a RA de Sio Jose do Rio
Preto 6 evidente:

a homogeneidade de caracteristicas socio-econ6micas dos municipios que a
compoem (com baixos indicadores de riqueza mas bom indicadores de
escolaridade e longevidade sobretudo para os municipios menore$);

a importancia do investimento federale estadual na d6cada de 1970 no
estabelecimento da infra-estrutura para o potencial agropecu6rio da regiao;

a relagao dinfmica de complementariedade entre as cidades maiores e os

pequenos municipios.

As demais considerag6es apresentadas, na sua maioria suposig6es,
servem de indicativos para a efetividade do plano amento ten'itorialna busch

de um p.undo menos desigual. Para fins ilustrativos, as principais quest6es
levantadas para a RA de Sio Jose do Rio Preto sg.o as seguintes

a desigualdade social vem aumentando ou diminuindo?

a populagao este satisfeita com as condig6es que possuemf
qual a influ6ncia das tecnologias, e sobretudo da media, para as relag6es
complementares ou excludentes entre os municipios da regiao e as escalas

por que os municipios menores apresentam maiores indicadores de
longevidade?
quads os aspectos da con6iguragao desta RA (poucas cidades maiores
rodeadas por muitos municipios menores) interessantes coma estrat6gia

de atuagao para outras regt6es e vice-versa? .
como mellor institucionalizar o planqamento territorial e tornf-lo efetivo
para a melhoria da qualidade de vida da populagao?
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Regionalizagao da Costa Oeste do Parang -

Edson Bel,o Clem,en,te de Souza

Resumo

O presente artigo analisa as political regionalizadas de "desenvolvimento de
atividades turisticas" da Costa Oeste do Parang com base no que 6 previsto nos

novos Pianos Diretores -- da exig6ncia do Estatuto da Cidade -- de tr6s municipios

Pa] avras.chafe: Regionalizagao, tuH smo, Planes DireLores, pianQjamento regional.

Introdugao

Este texto faz parte do proueto de p6s-doutorado apresentado ao
Programa de P6s-graduagao da IJnicamp, Instituto de Geoci6ncias - IG, sob

a supervisao da Prof''. Dr'. Arlete INdloys6s Rodriguez e recebeu grandes
contribuig6es durante o curse oferecido pda Prof '' Arlete aos deus alunos do
Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas - IFCH e do IG no 2' semestre de

1::m:!w='u#ums: :REF:i s:
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Estatuto da Cidade

. Caminhos das Aguas

. Caminhos Rurais e Eco16gicos

. Caminhos da Colonizagao
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Region,atizaQd,o da Costco C)este do Petra,n,6

Figura 1 - Localizagao da Regiao Costa Oeste do Parang

}--''i

'k '{

J5t1 225

1 , Diamante D'Oeste
2, Entre Rios do Oeste
3. Foz do lguagu
4. Guaira
5. ltaipulancia
6, Marechal Cindido Rondon
7, Medianeira
8, Mercedes
9, Missal

10. Pato Bragado
11, Santa Helena
12, Santa Terezinha de ltaipu
1 3. Sio Jose das Palmeiras

14. Sio Miguel do lguagu
15. Terra Roxa

l11

a 15. :0 6a It'n
1-..+....L«J--J.-Jai:::i;.J

Base Cartogrgfica: IBGE (2003; 2006a; 2006b); Organizagao: Reolon, Cleverson A

a atribuigao do estabelecimento da politica urbana. Os Pianos Diretores
sio obrigat6rios para os municipios com populagao adia de 20 mil habitantes
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Caracteri

e Parque Aquatico.

undo de 2006: "Recomenda e orienta os municipios acerca

da obrigatoriedade de aprovagao dos pianos diretores no puzo legal de 10 de outubro
de 2006:

96



Region,cEliaC.gd.o da. Costco Oeste do Parctn,d,.

97



98
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RegionalizaQa,o da Costco Oeste do Paralt6,

de crescimento econ6mico, considerando a localizagao do municipio no
contexto do Mercosul. Nesse sentido, a integragao regional tem conotagao
tamb6m internacional. O item V do Ai't. 35 reafirma etta proposta: "garantir
articulagao das political de interesse comum da regiao da triplice $onteira

Pda localizagao aonteiriga com o Paraguaie Argentina, Foz do lguagu
possui uma dinfmica peculiar em relagao ao movimento de pessoas, de
mercadorias e de servigos. Existem vfrias organiza96es political, econ6micas
culturais, 6tnicas, religiosas e educacionais que este.o representadas pelos
tr6s poses. A oscilagao do cfmbio de moedas (d61ar, real, guaranie peso)
replete diretamente na circulagao que permeia elsa regiao de fronteira. Por
ipso, a importancia de estabelecer politicas que fortalegam a integrag5.o
desses povos.

Novamente o tema regional aparece. No Art. 18, que trata da
'consecugao da politica de desenvolvimento socioecon6mico. devem ser

observadas as seguintes estrat6gias: 1 - crier e fortalecer as redes estrat6gias
locais e regionais, estimulando a organizagao da produgao local e a
diversificag5.o dos setores produtivos". Destaque para os itens XV e XVI
dente artigo: "lntegrag5.o dos 6rgaos e entidades municipais, estaduais e
federais de apoio is atividades produtivas e culturais para o desenvolvimento

regional"; e "articulag5.o com municipios vizinhos para a dinamizagao da
economia regional"

Sobre turismo, ainda no Art. 18, o item IV ressalta que deve "fortalecer
e desenvolver linhas de pesquisa dando enrage is areas de turismo e de

ci6ncia e tecnologia". Segundo o PDMFoz/2006, o turismo teve um impacto
negativo a partir da formagao do Mercosul, em 1991, especialmente o turismo
de compras que fai atingido pda redugao da iota de compras de US$350,00
para US$150,00 no Paraguai, e, tamb6m, a zona de exportagao Bairro
Porto Meira (diversos produtos importados que eram comercializados com
o Paraguai e Argentina) que foi desmantelado devido as fhcilidades de
importagao dos produtos do Mercosul. Este aspecto levou os gestores do
seton turfstico (poder p6blico municipal, agenciadores de viagens, hoteleiros,
promotores de events, etc.) a diversificar e ampliar a atividade. O turismo
de eventos tem fido uma alternative para o desenvolvimento econ6mico do
municipio. Sio vg.rios congressos, seminarios, simp6sios e reunites de
diversos 6rgaos e entidades que se realizam anualmente em Foz do lguagu.
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Com base na chamada Lei dos Royalties, promulgada em 1991, a ltaipu

pagou at6 dezembro de 2006 (llltimo repasse de 2006 foi no m6s de outubro),
conforme quadra abaixo, dais de IJS$2,93 bilh6es em royalties, dos quaid
circa de 75% Hicaram no estado do Parang, distribujdos meio a memo entre o

governo do Estado e os munic:ipios lindeiros ao Lago de ltaipu (inclui.do
Mundo Novo-MS).

Fonts : An :l e INGE. Organizagao: O tutor.
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Foz do lguagu

Santa Terezinha c
ltaipu

Sao brig iel do lgaaQU
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Region,atiza$do da Costco Oeste do Pctraltd.

Quadro Comparativo do IDH

Brasil

Parallf

S5o Miguel do lguagu
ltaipulandia

Foz do lguagu

IDH
0,766
0,787

0,760
0,788

Ponte: PNUD / IAEA / FJP (2000) Organizag£io: o autos.
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a parter da construgao aa represa da ltaipu Binacional o da regiao Costa Oeste
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Rego.o?tctt.izaQ&o da. Costa, Oeste do Para.n.d.

munis paid o que o caracteriza como parcialmente municipalista
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Reel.on,clt.izctqa,o da Costa, Oeste do Pa,ran,d

O proDeto tem apoio da ltaipu Binacional, Governs do Estado e tam-

;;;m::£=:T:E =
anal e seri. elaborado
e deus proDetos serge

De acordo com Limonad (2004, P. 58): "A regiao constr6i-se a partir da
agro de distintos agentes, em m61tiplas escalas adiculadas, que, de certa
forma, encontram um rebatimento em praticas e processes socio-espaciais

hist6ria e geograficamente localizados". Regiao e regionalizagao sio termos
ou categorias de distintas significag6es, conforme nos apresenta Ribeiro(2004.
P.198): "0 termo, regionalizagao, revere-se maid do que a efetiva exist6ncia
de regimes, a capacidade de produzi-las, o que incluio acionamento da
ideologia, com o apoio, por exemplo, em dados de paisagem, valores culturais
compartilhados ou crit6rios politico-cienti.ficos que legitimem #onteiras e

A regionalizagg,o, segundo Ribeiro (op. cff.), grata da deflnigao, do
contexto e da escala correspondences aos objetivos da aWaD, implementada e
pretendida. "Regionalizar envolve: espago-tempo, agro social e, portanto,
sujeitos e conflitos sociais",(lbfdem, P.200). ' ' ' '"'''

Se considerarmos que a nogao de regionalizagao 6 poliss6mica (Cf
LIMONlz\D, 2004; BECKER, 2004; RIBEIRO, 2004), podemos dizer que uma
regionalizagao pretende atender a uma politica de desenvolvimento regio-
nal, homo tamb6m uma prg.tica de planelamento, que poderg. esl ar em cur-
io na consolidag5.o da atividade tuHstica na regiao Costa Oeste do Parang.

Em 2003, o governo Lula criou o Minist6rio do Turismo (MITur), que
elaborou o Plano Nacional de Turismo (2003-2007). O Plano estabeleceu a
orientagao das agnes necessgrias para consolidar o desenvolvimento do setor
do turismo, baseando-se nos seguintes pressupostos: utica e sustentabilidade

Programa de Municipalizagao do Turismo -- PNMT, o Programa de
Regionalizagao do Turismo -- PRT que parte do principio de que a atividade

im.item

107



Edson, Bel.o Ci,eden,te de Sou,za

turistica deve ser abordada de modo sist6mico e integrado, inclusive com

deplanejamento egestaourbana. . . . . .....
Pda primeira vez na massa hist6ria temps uma regwagao leaelal p '-

que nio necessariamente cumprlam .
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RegionaLizcLqao da Costa Oeste do PararLd.

:
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"'8H#HW;.:.. f.+o e ferramenta". In

(Dissertag5.o de Mestrado) In

VAI

tlnico
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Palawas-shave

Orgatuto da Cidade, Plano Diretor, Viracopos, Campinas, $ociedade Civil

Resume

Introdu
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) Plcl7a,o Diretor: possibitidades e tian,hes dct.
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C) Plctno DI,rotor: possibit,idades e tim.kes da,

na g.rea de ampliagao do aeroporto
recentes coma o Estatuto da Cidade
tamb6m deus limited.

- a parter de instrumentos normativos
e o Plano Diretor da d6cada de 1990 e

es

H

$
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mudangas no espago urbano

O Plano lute
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O Plano Direto!
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O Pla,n,o Diretor: possibilidctdes e I,i,mites dct

predomina o planqamento estftico, setorial, burocratizado. Ele inova quando
reconhece a cidade realm e a necessidade de legalizar e legitimar as areas
ocupadas por moradia, a16m de estabelecer novos crit6rios para parcelamento

Aqui, tentamos tragar uma perspectiva de coco este instruments
normativo tem fido utilizado no municipio de Campinas - especificamente
na area do entorno do aeroporto de Viracopos -- para ipso, analisando o
processo de expansao de grander sistemas de arquitetura e engenharia. Em
seu plano inicial, havia o intento de remover mats de doze mil familial que
em conlunto com o poder pablico local, acabaram por conquistar o direito de
perman6ncia e forgar a alteragao daquele plano inicial; uma vez que, como
afirmamos anteriormente, o Estatuto da Cidade reconhece coho legitimas
as areas ocupadas

O departamento de Justiga de Campinas solicitou que, antes da
execugao das obras no novo local, bela feith um Relat6rio de Impactos
Ambientais (EIA) e tamb6m de keio ambiente(RIN[A)o. Tats estudos de
impactos servem apenas para desviar a ateng5.o do principal loco que 6 o
conflito social que se instaura em situag6es como a da ampliagao do aeropoi'to.
Estes estudos, na pratica, nio served para solucionar as quest6es - nem da
sociedade e nem do ambience - mas sio as tlnicas formal de forgar a inidativa
privada e, em albums cason o poder ptlblico, a minimizar alguns dos chamados
impactos decorrentes dos grander objetos t6cnicos que sio instalados no
territ6rio nacional

7 "A cidade real, nas grander aglomerag6es urbanas, deixa de ser ficgao com o
reconhecimento da legitimidade da ocupagao de terras para moradia, a possibilidade

de legalizagao juridica das).freak/im6veis ocupados com a finalidade de moran'

$
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laudos isentos de interesse.
9 Prevista no Estatuto da Cidade.
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de quem?
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C) Plan,o I)i7etor: possibitidctdes e I.iln,item dct.
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Considerag6es Finals
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C) Pi,alto Diretor: possibUidades e !im,hes da,.
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Annablume, 2005. 251P. pitalista do Espago. Sio Paulo
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ISNARD,liildebert. OEspagoGeogrgfico Coimbra: AJmedina, 1982. 257P

LEFEBVRE, Henri. A Revolugao Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG,

Paulo, 10 fev. 2006
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turfstica 6 vista pele poder p6bljco

Auto?tio ApcLrecido de Sou,za

Resumo

!9.!!odugao

A elaboragao, nos municipios brasileiros, de deus respectivos
planeDamentos para o desenvolvimento da atividade tuHstica, por interm6dio

£Elig==£l:UH=E;':='£=
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C) Ptctn,o Diretor de Tart,sino de R&eirdo Preto e o

municipioss onsiderem tamb6m as especi6lcidades locais de dada um desses

' Ainda segundo Rodriguez "0 urbane, reszz/lada do p/'ocesso de zzr6anlzagdo,
Caracferiza-se coho modo de usda que aff/zge ta/zfa as dregs rzzrals coho as zzrbanas.

133



An.tanto ilparecido de Souza

As diretrizes do Est?!uto da Cidade

!:';====;m;. ., .i£:H =::.=ln=1:

134



C) Ptctno Diret07 de Turismo de RibeirQ.o Proto e o.

No Brasil a discuss5.o sabre as cidades, e como viver nas mesmas,
ganha maid importancia, ja. que no pai.s, nas quatro d6cadas finais do s6culo

11 EU l€'1=::1=1=
B

1 - parcelamento ou edinicaggo compuls6rios;

$ 1' O titulo de domingo e a concess4o de uso servo conferidos ao homed ou a ---.I. ..
ou aambos, independentemente do estado civil. '- -- "-'"'-"" vu a u'u"lul '

$ 2. Esse direito n&o sera reconhecido ao mesmo possuidor mats de uma ]rez
9 3" Us im6veis pliblicos ngo servo adquiridos por usucapiao. --- '
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d& produQao acts e nas cidctdes
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O Plan,o Diretor de Turismo de Ribeirdo Proto e o

a cidade cumpra sua fungal social e que o interesse coletivo prevalega sobre
o uso da propriedade individual possibilitando assam que se racionalize a
ocupagao da terra:' nos espagos urbanos

Partindo do principio de que etta ocupagao se referenda, como ja
ditz, nos interesses coletivos, que podem ser interpretados como valor de
uso e nio como valor de troca - este altimo, perspective capitalista dos
especuladores no urbano -- deve-se garantir o direito de participag5.o de forma

ampla e igualitaria em today as decis6es que tratem do interesse pablico
garantindo delta forma ajusta distribuigao dos beneficios obtidos e tamb6m

dos anus decorrentes do processo de urbanizagao em curio na cidade que,
no cano destes 61timos em gerd, acabam sendo quase que totalmente de
responsabilidade" dos maid pobres (HARVEY, 1980: 59)n.

i.e$nido no espctQO e pecan,h,ecido em funQa.o de caracteristiccts e proprtedades
:ompreendidcts pecos CLtributos da bi,osfera, que sQctm razocfoetm,Cute este.otis ou
cfcZfcame/zte preulsfuefs, fncZzzfndo aqueZas de afmoqHera, bozo, .szzb.strata aeoZXafco
hfdroZogfa e resuZfado da atfufdade do .homed". ' '' ' "' ''' -'- a""-'a"-v,

06serua-se, .por asta de$nffdo qzze a terra !ncZz4f, enfre sues ca/czclerisficas, ndo apenczs
solo, 7n,as tambfm, outros at7ibutos $sl,cos, com,o o rel,euo, uegetaQao, sup7'imento de

dgua 6cZlmaJ, etc

) sistema, de Clmsi$ccL$a,o de UsoAtuai da Terra teucl em carta, o tide de Uso da, Terra,
Lct datcl do mctpeamento, o maRCIa empregcLdo e CL estrutura de pY'oduQao,(relaQ6es
;oci,ais de produQao) procurctndo com, ipso caracterbar da mellor madeira passtuelas
:!closes de uso de$nidcts.

' HARVEY no texto A Justiga Social e a Cidade afirma que [...] Por esta razio. o
modo pelo qual a forma espacial de um sistema urbano muda, sera parcxalmente
fungao do modo polo qual os grupos de forma, e relacionam.se com os outros e
desenvolvem uma agro coletiva em diregao is disposig6es das vfrias fontes de
exteriorizagao, que afetargo sua renda real. E, neste sentido, que o processo politico
no sistema urbano pode ser vista coma uma maneira de expander beneficios e externos

e alocar custos externos. Dessa maneira, um grupo poderoso pode ester em condig6es
de obter vantagens em renda real sobre outro. Das realidades do poder politico
serem o que sao, decorrerf que os grupos ricoh por estes ou aqueles meios ficario
provavelmente maid ricoh e os grupos pobres ficaram de um modo ou de outdo dais
despossuidos. Parece que a distribuigao o usual da renda e no sistema urbano deve
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como tamb6mja. esclarecia Harvey(1980):' . . . ..
Tamb6m conv6m considerar para anglise do que ocorre no UFOano u

das cidades. contecer tamb6m a adequag5.o dos instrumentos de pol:inca

da Silva. Sio Paulo. Hucitec. 1980
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Cidade, homo por exemplo

lsonomia de condig6es para os agentes pablicos e privados na promogao

'''==:;:£======1:\ : :::
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utilizagao.

Instrumentos
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: £l H$H E:&.t=$iil

Estes instrumentos tratam do parcelamento, edificagg.o ou utilizagao
Compuls6rios que incidem, ou deveriam incidir, sobre a terra urbana que
estqja sends subutilizada em a'eas onde ha infra-estrutura odosa e demanda

implementagao. '' ''''---- r
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O Pta,n,o Diretor de Turism,o de Ribeir6,o Proto e o.

$
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documentos citados.
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C) Plalto Diretor de Turismo de Ribeirdo Proto e o.
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O Plano Diretor de Turismo de Ribei76,o Proto e o

Ribeirio Splash Parque, SESE, Sociedade Hipica de Ribeirio Preto, Squash
Club, Aeroclube de Ribeirgo Preto, Kart6dromo Municipal.

No que diz respeito a demanda, os nQmeros tamb6m s5.o significativos
apesar das de$1ci6ncias do municipio e da diflculdade em mensurar quantos
dos que dajam, por exemplo, para o aeroporto local, chegam parao turismo,
efetivamente. If possilvel inferir, sem precisao obviamente, a partir dos fluxos

globais do terminal aeroportugrio que em 2002 foi de 371.662 embarques e
desembarques. Segundo a Embratur, as viagens turfsticas efetivas equivalem
a cerca de 3 a 4 % dos fluxos totais chegando a niimero de aproximadamente
13.000 viagens

homo estrat6gias principals do PDTRP, para o fomento da atividade
turistica no municfpio aparecem a reativagg.o do Co/zuenffon & Visitors
.Bureaux, a criagao de um .S.how Case Ribeir6o Preto -- material de alta
qualidade grgfica a ser distribuido is grander empresas organizadoras de
eventos do pa:fs e do exterior -- incentivo ao turismo de neg6cios e de eventos
(especialmente nos segmentos de saade, agrfbzzsf/tess, diverse,o, esportes),
implantagao de Arena Multiuso (Casa de espetaculos, sano de festas, gin6sio
de esportes, centro de conveng6es, centro de exposig6es, espago de des6lles
e outros que custaria aquela 6poca, incluindo o mobiligrio, cerca de 18 milh6es
de reais). O PDTRP considers tamb6m a possibilidade criar novos eventos
ao longs ano para tornar a demanda perene, como por exemplo uma parceria
entre a NBA(2Ua#onaZ .Bas.befbaZZ.Association do Estados. Uhidos da .America)

e a cidade utilizando a Arena Multiuso para realizagg,o de espetg.culos e
disputas. Estes objetos e eventos, como sio apresentados no PDTRP nio
possuem articulagao com i.s diretrizes previstas do Estatuto da Cidade e
tamb6m os instrumentos presented no mesmo

O PDTRP kinda considers como necessgria a capacitagao de "recursos
humanos" para fazer o servigo receptivo destes turistas, especialmente nas
ocupag6es de baixa qualificagao como por exemplo as de gargom; maitre;
common; bartender; Z)altman; cozinheiro; doceiro; masseiro; pasticieiro
recepcionista de postos de informag6es, de hot6is, de eventos; camareira:
lavadeira; passadeira; mensageiro; confroZZer; guia local de turismo; monitor
de turismo de aventuras; classificador de empreendimentos turisticos:
monitor de qualidade de empreendimentos tudsticos. A construgao presente
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atividade tuHstica.

Considen+gQ!!finais

E
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a suaparticipagao nas

tombamento compuls6rio quando o proprietario se
coisa.
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decis6es que dizem respeito aos deus interesses,ja que limita a participagao
da mesma. Restringe -- contraditoriamente ao que deveria ser o paper do
Estado - o tombamento a vontade dos proprietfrios de im6veis assessorados
pelo poder pablico que historicamente demonstra zelar pecos interesses de
minorias privilegiadas, em detrimento do interesse da comunidade, homo
por exemplo na pr6pria votagao desta lei

n . Outra contradigao pode ser observada por interm6dio da recomendagao
de que a propriedade onde atualmente ocorre a Agrishow .';ibeirio Preto -
Fazenda Experimental do IAC, no and vifrio, de Ribeirio Preto em seu
contorno sul -- deve ser o local onde pode-se implantar uma .Arena Multiuso
de grande porte. Etta parcela do municipio, onde ocorre o evento citado 6
drenada por um dos a:fuentes da sub-bacia do Ribeirg.o Preto, tributfria da
bacia do Rio Pardo. Trata-se da mesma sub-bacia que drena o terreno onde
este implantado o aterro sanitgrio de Ribeirio Proto, que teve o infcio de
suns opera96es em 1989, e recebe cerca de 400 tone]adas de pixo diariamente,
tendo "vida anil" de apenas maid um ano. Embora deja considerado um dos
melhores do pals segundo avaliagao da CETESB, sua presenga somada a. da
Arena Multiuso aumentariam a pressao sobre o ambiente, no setter.

A16m dente rata, existe entre as Instalag6es da Fazenda Experimental
e a area urbane do munich.pio, proximidade que obrigarg. a um
redimensionamento da infra-estrutura urbana disponivel para comportar
as Solicitag6es dente novo recinto. Este cato, no entanto,

' ' "'r w+ WH+

nao requer
essariamente a exig6ncia do Estudo Pr6vio de Impacts de Vizinhanga

por se tratar de area rural, embora o mesmo, dada a. proximidade da area
urbana, deja de grande importancia uma vez que um investimento delta
natureza provocarg profundas modificag6es, mesmo que epis6dicas, em
elementos como a ding.mica populacional, uso e ocupagao das terras no
entorno, trgfego gerado, demanda do transporte pablico, entre outros.

Na rage diagn6stica de elaboragao do PDTRP ocorreu uma oficina de
planelamento participativo, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2003, com as
principais liderangas comunitgrias do municipio, embora entre os 32
participantes, somente 3 dos presented pudessem ser considerados
integrantes das chamadas "liderangas comunit6rias" (ligados a sindicatos de

trabalhadores vinculados ao turismo) e aus6ncia total, segundo o documento,
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2 E poFsivel observar a seguir o quadra de pontas fartes do municipio, no que Lange

Quais os pontos forbes da regiao que podem alavancar o desenvolvimento do turismo?
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ser comuns aos municipes

Refers

BRASIL. Constituigao da IRep6blica Federativa do Brasil. Brastaia

n.
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Estatuto da cidade e a preservagao do
2111m6nio llist6rico '

Mlel.issa Ramos dct Sitoct Oi,i,keira

Resumo

Palavras crave

Estatuto da Cidade, patrim6nio hist6rico, preservagao, planQjamento urbano.

!pl!!odugao

A preservag5,o do.pafr£m6nfo .hlsfdr£co2 6 uma pratica que nio ocorre
afrfmon£aZ3, mas tamb6m por keio das political
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populag6es que fazem uso deles

-- . . - -- -..« «.d,. as political pablicas setoriais tamb6m deveriam ter uma

gestao integrada para dinalnizala pratica do planqamento. No entanto, neal bGU'pv
ipso acontece.
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!:!!Bago geogrffico e patrim6nio
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Of) 6 a ]ei federal de
e polftica urbana que
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$

2. Instrumentos do Estatuto da Cidade passiveis de serem aplicados
a preserv

..:. =£=====: ===:===£!gH=:n;=:
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privilegiar os interesses socials face aos interesses -''- , ..
destaca Rodriguez (2005, P. 3), o Estatuto '''o p"' ucuiaFcs. Confbrme

2.1 Plano diretor
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(artigos5'e 6') to ' edificagao ou utilizagao compuls6rios

167



Melissa, Ramos da Situa, Otiueira

uso fixado no Plano, sem que baja a necessidade de ser feito algum lipo de

2.3 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IP'l'U)
progressivo no tempo (artigo 7')
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2.4 Desapropriagao com pagamento em tftulos (artigo 8')
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ruinaion
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2.5 IDireito de superflcie (artigos 21' a 24')

Esse instrumento estabelece que o proprietario urbano poder6
conceded a outta pessoa o direito de uso do solo, por tempo determinado ou
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2.6 Direito de preempgao (artigos 25' a 27')
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2.7 Da outorga onerosa do direito de construir (artigos 28' a 31')

P6LIS, 200i; SOUZA, 2003)

174

/



Bstatuto dct cidade e a, p7'eseruaQa,o do.

2.8 Transfer6ncia do direito de construir (artigo 35')
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Lei n ' 9.725, de 2 dejulho de 1984
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2.9 0perag6es urbanas Consorciadas (artigos 32' a 34')
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2.10 Usucapiao especial de im6vel urbano (artigos 9' a 14')
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2.11 Estudo de impacto de vizinhanga
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2.12 Cons6rcio imobiligrio

comercializ6-las para a populagao que necessitar de habitagao social Pode
ser aphcado conjuntamente com outros instrumentos do Estatuto da Cidade.
=olclo Q Parcelclmento, EdiFlcaQaa ou UtiLizctQao ComPuls6rio. "---'

Sob a utica da preservagao do patrim6nio, o cons6rcio imobiligrio possum
grande aplicabilidade, pois pode ser oportuno para Hinanciar obras de
implementag5.o de habitagao em bens tombados ou preservados, bem como
recuperar bens de valor hist6rico ou cultural. Elsa implementagao pode ser
amplamente oportuna porque diante da car6ncia de moradias existente no
paris, a transformag6,o de ediflcios hist6ricos abandonados ou subutilizados
em habitagao pode tanto garantir que a fungal social deja cumprida quanto
garantir a preservaga,o desses bens por meio da utilizagao cotidiana
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2.13 Concessao do direito real de uso (artigo 48')

Imposto de Renda devido
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glBliderag6es flinais

O Estatuto da Cidade aborda a questao da preservagao do patrim6nio
almQjando a construgao de um modelo de planqjamento e gestao coordenados,
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O Planejamento Urbano e a Construgao do Espago
Democrftico na Cidade

A41drcia Helen,a, Batista Costctl

O texts aborda a democratizaggo do espago nas cidades, tendo como refer6ncia o
planelamento urbano tomado como um direito peso qual a sociedade dialoga com o
Estado em esferas deliberativas, considerando que a partir dele os

';':' '
prlnclplos

constitucionais da Reforma Urbane servo efetivamente aplicados. Por meld do
planeDamento, o espago da cidade tende a ser duplamente democratizado, tanto por
representar uma abertura pali tina de participagao, homo, atrav6s dessa participagao,
poderao ser redefinidas as condig6es de seu uso e ocupagao, atendendo ao pressuposto
do direito dos cidadios a cidade. ' ' ' '

Resumo

Palavras-Chave

Planqjamento urbane, participagao democrgtica, conquista de direitos

O Significado Politico da Participagao na Gestio das Cidades

E inegavel a importancia da produgao do espago na reprodugao da
sociedade contemporanea. Ao utilizar a afirmativa de Lefebvre (2004), 6
importante salientar que a sociedade contemporanea expressa a maturagao
da sociedade capitalista em termos da superagao de subs formal de

Professora da Sociologia da UEMG. iE mestre em Ci6ncias Sociais pda PUC-MG e
doutoranda do PPG em Ci6ncias Sodas na Unicamp. Correio eler6nico: marciahbl@bcra.com.for



McZrcia .Haze/za Batista Costa

estruturagao anteriores e da instabilidade de coma se manifesto esse sociedade
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political, sociais e culturais, marcadas por tens6es e antinomias definidas a

partir de um regime gerd de valores e por normalizag6es incorporadas e
referendadas socialmente. Na verdade, o autos busca as origens das
contratualizag6es, suas bases hist6ricas na sociedade moderna e analisa
suas transformag6es ou desvios no periodo que ele chama de p6s-
contratualismo ou o que seria a crime desses pactos na contemporaneidade
De qualquer forma, 6 uma interpretagao que traz clareza para o universo de
entendimento da democracia e de homo v6m se configurando as formal de
participagao em contextos diversos, destacando-se, dentre des a importancia
assumida pdas cidades na atualidade

O autos abarca um cenfrio e uma temporalidade amplos ao destacar
a tense.o existence entre democracia e capitalismo, que 6 constitutiva do
Estado moderno, e nesse faso, historicamente definem-se campos de luta
relacionados aos crit6rios definidores dos termos dos contratos estabelecidos
em diferentes contextos e situa96es

A protegao dos cidadios foi sendo desenhada historicamente em memo
a tats campos de forma e, coco resultado dessa fticg5.o, definiram-se os
parametros das contratualiza96es polo estabelecimento do Estado de Direito
caracterfstico do mundo moderns, sendo elsa modernidade incorporada em
condig6es diferentes, lembrando o quanto foram peculiares sous
delineamentos nos pai.ses latino-americanos

Na conceituagao de Bobbie(1997), Estado de direito 6 o Estado em
que os poderes pablicos sio regulados por normas gerais, leis fundamentals

ou constitucionais. Ocorre, segundo ele, a constitucionalizagao dos direitos
naturais, transformados em direitos juridicamente protegidos ou direitos
positivos. Os mecanismos constitucionais que caracterizam o Estado de
direito t6m o objetivo de defender o individuo dos abuses de poder
representam garantias de liberdade

A validadejuridica instituida na conquista de direitos s6 tem sentido

quando incorporada a dinfmica das relag6es societfrias e 6 legitimada e
resignificada nos embates, nos consensos e dissensos de6lnidos em arenas
diversas em que os cidadios se posicionam

No sentido arendtiano, homo afirma Fedozzi(2000), perder o acesso
ao mundo comum 6 pender o acesso a igualdade. iE dessa concepgao a id6ia
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amplia a esfera da political. O que vem ocorrendo como parte dessas

transformag6es 6 a revalorizagao da sociedade civil na construgao da
democracia e da governabilidade (Dagnino; Oliveira; Panflchi, 2006).

Redimensionando o loco, numa tentativa de engender como esse
processo se da na realidade brasileira, torna-se impossfvel faze-1o sem
resgatar pelo menos parte os elementos definidores e caracteristicos de
nossa hist6ria politica

De acordo com Fedozzi(2000), a insuficiente realizagao do Estado de
direito no Brasil tem relagao direta com

(...) a caracteristica peculiar da sociedade brasileira 6 de ter-se construido
contrariamente ao idefrio igualitario fundado pda modernidade, onde a

cidadania, como principio republicano da coisa publica, nunca logrou
instituir-se come elemento mediador das relag6es entre Estado e sociedade

(TELLER, 1994; CARVALHO, 1990 spud FEDOZI P. 52).

m avango substantial quando a democracia polftica provoca a conquista da
democracia social, tornando-se importante ngo quem vote,'mas sim onde e como se
vote. A importancia se transfere para o aumento dos espagos onde os cidadios
podem exercer o Direito de participaggo, pois, a educagao para a cidadania se da na
prftica democrgtica. In BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1992

A renovagao do debate sobre a democracia traz a rona as id6ias de extensio e
generalizagao do exercicio dos Direitos, da abertura de espagos p6blicos com
capacidade decis6ria, da participagao politico da sociedade e do reconhecimento e
inclusgo das diferengas. Um debate que se caracteriza na contemporaneidade pda
disputa entre projetos politicos. Ao limite do conceito de politico centrado na
representagao por meir do sufrfgio, ou sda, da democracia representativa homo um
6im em si mesma ou da democracia homo mere exercicio de representagao politica,
op6e-se o conceito ampliado de politico mediante a participagao cidadi e devido a
capacidade deliberativa construfda nos espagos p6blicos (DAGNINO; OLlyEIRA;
PANFICH1: 2006). grata-se de uma concepgao de democracia que reconhece os
conflitos e as tens6es socials, base te6rica com possibilidades de enfoques empiricos
relevantes para a proposta interpretative estabelecida na discussio sobre a
construgao do espago democr6tico pretendidas no texto em questao
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estabelecido nos artigos 182 e 183 da Constituigg.o de 1988 e regulamentados
pele Estatuto da Cidade -- Lei n'10.257 de 2001. O tema da participagao e
planejamento sera tratado em sua relagao direta com a democratizagao do
pals em termos de como se constituiram di5.logos entre sociedade civil e
Estado, numa tentativa de entendimento dos entraves percebidos no
processo e das perspectivas de superagao dos mesmos

Hg. um duplo significado na id6ia de construgao democrftica do espago
na cidade, pois, envolve a importancia das dimens6es do espago em sie de
homo elsa complexidade da produgao e reprodugao do espago hm imbricag6es

com os processor politicos que engloba atores diversos nessa construgao
Cabe agora, frazer para o campo da discussio proposta o fen6meno

urbano, as implicag6es desse conceito, ou dos conceitos que o envolvem,
sua efetividade e materialidade, incluindo sua manifestagg.o nos modos de
vida urbanos. O loco da an61ise volta-se para a importancia do planqjamento
na consolidagao dos direitos e como espago de deliberagao pda sociedade
em sua relagao com o Estado

O planeDamento afeta diretamente a configuragao ou reconfiguragao
do espago, em termos do seu valor de uso, de troca e seu significado simb61ico

um significado de governar ou administrar contextualizado. Nos 61timos 20 anos.
em consongncia com a ascensio do modelo neoliberal, o setor p6blico passou a softer
critical pda inefici6ncia ao ser comparado com a agilidade e praticidade do mercado
cato que levou os governor a buscarem a aplicagao das t6cnicas de gestao pr6prias do
setor privado em suas estruturas administrativas. O fen6meno coincide com as
propostas de reforms do Estado veiculadas e aplicadas em sintonia com a nova
etapa do capitalismo. Ao me referir ao inc6modo pretends destacar o quanto a
incorporagao da palavra gestao e do seu significado nio podem ser desconsiderados
enquanto realidade, mas tamb6m, deve vicar clara homo o seu uso pode denotar
perdas em teimos de valorizagao da coisa publica. Feita elsa observagao, o termo
gestao sera utilizado no texts com as ressalvas descritas, podendo num outro memento
ser alvo de anglise e de desconstrugao mats aprofundada.
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as quaid constituem as v6rias formas de justiga formal' existentes na
sociedade brasileira (FERNANDES, 1998, P. 206).
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convzve com as mazelas explicitas da cidade real, atravessada pda

Ha um deslocamento entre o planejamento e a legislagao com a
realidade socio-ambiental das cidades. O urbanismo brasileiro, entendido
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contextos urbanos.

P.124-125)l
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Percebe-se, a partir da investigagao da problemgtica urbana. uma
movimentaga.o absolutamente complexaiz, envolvendo uma produgao e
apropriagao do espago urbano que nio s6 replete as desigualdades e as
contradigaes socials, como tamb6m as reafirma e reproduz(MARICATO.
2000, P. 170). Associada a elsa 16gica estrutural, como parte das contradii®es
do urbano, deve-se paTtiE do pressuposto de que a cidade 6 um recorte das
caracterfsticas mais amplas da nagao e sofre como parte deja e, devido ao
cenfrio de importancia do local no mundo contemporaneo, as influ6ncias
external pr6prias do capitalismo globalizado em rigor

A globalizagao, de acordo com Pr6teceille (2004), 6 sempre um processo,
uma tensao, sempre inacabada e sempre em contradigg.o com formal de
reprodugao das diferengas, das especificidades de coda nagao, nas quaid os
Estados det6m um papel considergvel, tendo entio importancia a definiga.o
de um principio politico de6inidor da posig5.o das cidades nesse cent.rio.

O entendimento das contradig6es da cidade numa perspective macro,
pda influ6ncia externa que sofre de uma racionalidade maier, podemos
retomar a expressao de Santos (1999), quando afirma que ha uma tense.o

entre democracia e capitalismo. Elsa tensio aparentemente tg.o abrangente,
e de cato 6, pode ser lada nos discursos pda democracia, na defesa da
participagao nas decis6es polfticas, nos signifJcados assumidos pda proposta
de sustentabilidade que envolve agnes voltadas ao keio ambiente e a pr6pria
cidade, nas concepg6es de desenvolvimento qbe abarcam dodo esse conjunto
discursivo com disposig6es e propostas operativas

Independente de haver converg6ncia at6 mesmo simb61ica entre os

discursos, des sio sustentados por projetos distintos de sociedade, argo
patente quando se tomb a id6ia de desenvolvimento urbano como parametro.
Rodrigues (1993) enxerga o desequilibrio presence em dung concepg6es de
desenvolvimento urbano: uma que vai na diregao do progresso tecno16gico
e 6 medido pda produgao industrial e pelos servigos desenvolvidos,

AtuaLwLente Q ferL6meno urbane surpreende por such enormidade, sua complexidade
zttrapassa os m,ebs do conttecimento e os instrumentos de aQao prdttca (- ) O fb716meno

.urban,o se apresen.ta, Jesse modo, cano reatidade global ou, se se auer assam. fda7:
fotaZ9 !/npZfcando o co/dz4nto da .prdffca socfaZ (LEFEBVRE, 1999, pp. 51-53)
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contratualidades em construgg,o demonstram que outros valores politicos
estio sendo postos, nio sem conflito, sem tens6es, pois, como ja foi dito,
tanto a sociedade civil como a sociedade politica sgo herdeiras de
representa96es e praticas marcadas pda aceitaga.o, por parte dos cidadios.
das agnes de um Estado marcado historicamente pda tend6ncia burocrgtica.
centralista e autorit5.ria

Dentre as muitas contradig6es inerentes ao funcionamento das
cidades, no que tange ao papel desempenhado pelo Estadois e pda sociedade,

)Q! tied que jauorega Q paNilha do coder, uma co-gestao das poHticas pzlblt,ca.s em nile
padzctpem o estado e a sociedade (CARVAI..HO, 1998, P. 23). ' ''''' ' ' '''

coexistem com as estrat6gias de reprodugao do capital. "De faso, a atual poliltica
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i8 Rudd Ricci(2004) ao tratar do baixo impacts das agnes participativas sobre a
culture politica nacional, atrav6s de dados de uma pesquisa financiada pele
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Gestio Integrada e "Participativa
em Recursos Hfdricos: Reflexio sobre

o envolvimento do cidadio nas
political ambientais

Cristian.e Lopes Rodriguez

Resume

Ha algumas d6cadas, tomou forma a discussao sabre a participagao popular e o
processo de envolviraento do cidadao nas political pablicas. Considerando que a
participagao popular deveria ser a base de todd lipo de intervengao polftica, de
cunho social, econ6mico ou ambiental, este trabalho dispute o casa da gestao em
recursos hidricos. Ulna vez que a politico nacional de recursos hfdricos prop6e o

planQjamento descentralizado, integrado e participative das bacias llidmgrgHicas,
into infere a exist6ncia de gestures comprometidos e capacitados e da populagao
atuante. A paTtiE deste pressuposto, a pergunta norteadora 6 quaid serial as
melhores formas de mobilizagao e envolvimento dos diversos stores sociais na

partidpagao e tomada de decisio sobre os recursos hidricos, ja que sua legislagao
especifica estabelece elsa forma de gestao. A Educagao Ambiental, dentro de uma

vertente critica e emancipat6ria, 6 apresentada homo uma ferramenta no processo
de planeDamento e gestao participativa em recursos hfdricos.

Palavras-crave

Recursos h(dricos, participagao e educagao ambiental.

Coreeioanda6ni Prorislma de P6s Graduagao em Engenharia Urbana
UFSCar
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Gestd,o in.tegrada e "Participatiua," eln Recs,rios

Vargas, 2001, evidencia a relagao entre a educagao e a participagao
das pessoas em relag6.o a problemgtica dos recursos h:idricos. Para o autos

especialmente no faso de usu&ios dom6sticos, a co-responsabilizagg,o paisa
necessariamente pda informagao, educagao e mobilizagao dos usugrios. A
sua pesquisa realizada na cidade de S5,o Carlos em 2001, tinha coma hip6tese
identificar padr6es sociais de respostas a diversas quest6es relacionadas a

conhecimentos gerais sobre a agua. Buscou identificar at6 que ponto o grau
de informaga,o sobre os problemas de quantidade, qualidade e gestao de
recursos hi.dricos depende do navel de instrugao ou clause social. No entanto.
verificou uma ignorancia generalizada que nio se limitou is camadas socials

de menor poder aquisitivo. Finalizando, aponta a necessidade dos comit6s
de bacia hidrogr6fica, das prefeituras, universidades, escolas, etc, investirem

em programas de E. A.. Para o autos, este atitude farc que a gest5.o

participativa dos recursos hidricos e o controle social sobre os serdgos de
abastecimento urbano nio fiquem apenas no discurso e caiam /zo fazio

Outro exemplo, sobre a contribuigao da educag5.o no envolvimento da

populagao nas quest6es ambientais, este em Bezerra, 1998. A pesquisa,
voltada paa a problematica de residuos, aponta que a educa€do sa/zffd/.fa da

populctgdo e as decis6es potiticas das ctutoridctdes se con,sthueln n,o cctv,in.ho
nctis ui6uet pctrct methorar a quatidade de uidct dos i?tdiuidu,os. A. ankara.
ainda afirma, que se a populagao recebe orientag6es para se responsabilizar,
apresentar propostas e cobras o atendimento dos 6rgaos pablicos em relagao
aos rest.duos, a e6icfcia do sistema de saneamento bgsico pode melhorar.

Para Jacobi(2003), a postura de depend6ncia e de desresponsabiZizaGdo
da populagao, 6 decorrente da malta de informag5.o, consci6ncia ambiental e
de um deficit de praticas comunit6rias baseadas na participag5.o e
envolvimento do cidad5.o. A mudanga estaria na proposta de uma cultura de
direitos baseada na motivaga.o e na co-participagao da gestao ambienta].
Outros autores, como Sorrentino (2002), a6rmam que a responsabilidade
sobre as quest6es sociais e ambientais exige: qualidade na educagao,
empoderamento da populagao, autonomia para a participagao no debate de
political pablicas, mudangas em navel de governo e nagao no
comprometimento polos bens comuns

Em um proDeto de E. A., por envolver quest6es financeiras humanas

e materials, mesmo que sqja di6cil abranger today as pessoas, as suas agnes
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problemas de quantidade, qualidade e Gusto dos recursos
hidricos em duas bacias hidrogrgficas do interior paulista. I
Encontro da Associagao Nacional de P6s-graduagao e Pesquisa em
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