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R E S U M O  

O objetivo desse trabalho e dar uma visao geral da estrutura urbana da 

Area Metropolitana do Rio de Janeiro, de forma a que se possa chegar 

a uma compreensao da problematica habitacional da populacao de baixa 

renda. 

Para tanto, parte-se da analise de um modelo teorico, que nos permite 

detectar quatro variaveis basicas, que servem de parametros para uma 

critica 2s abstracoes do mesmo. 

A seguir, passamos a uma abordagem historica da evolucao da estrutura 

urbana da cidade, chegando-se aos nossos dias com a caracterizacao do 

problema habitacional. 

Finalmente, fazemos uma analise estrutural da cidade, segundo as varia - 

veis do modelo introduzindo um quinto parametro, que e o institucional. 

O estudo nos permite perceber a tendencia a uma estratificacao do 

uso residencial do solo, em termos de renda, consequencia dos mecanis - 

mos institucionais de fixacao de populacao de baixa renda nas perife- 

rias liberando o nucleo mais densamente povoado ao jogo das forcas de 

mercado imobiliario de alta renda. 
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ABSTRACT 

This stydy is an analysis of the urban structure of the Rio de Janeiro 

Metropolitan region, in order to understand the housing problems of 

low income population. 

It begins with a theoretical model, containing four basic variables 

as a starting point to evaluate the theoretical validity of its 

hypotheses. 

We have tried to make a historical discription o•’ the evolution of 

the city's sturcture with particular enphasis on present housing 

problems . 

We finish the study by including a fifth parameter not considered 

in the model we discussed: the institutional one. 

The study enables us to observe a trend to a stratified residential 

land use, with regard to income status, as a consequence of institu- 

tional mechanisms which determine the location of low income ppuiation 

in the peripheral area of the city. This leaves the nucleus, 

characterized by a high population density, as a field for the action 

o•’ housing market forces which attend the demand of high income 

population. 
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A seguir, passamos a uma abordagem historica da evolucao da estrutura 

urbana da cidade, chegando-se aos nossos dias com a caracterizacao do 

problema habitacional. 

Finalmente, fazemos uma analise estrutural da cidade, segundo as varia - 

veis do modelo introduzindo um quinto parametro, que e o institucional. 
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ABSTRACT 

This stydy i s  an analys is  of t h e  urban s t r u c t u r e  of t h e  Rio de Janeiro 
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problems . 

We f i n i s h  t h e  study by including a f i f t h  parameter not considered 

i n  t h e  model we discusced: t h e  i n s t i t u t i o n a l  one. 

The study enables us t o  observe a t rend  t o  a s t r a t i f i e d  r e s i d e n t i a l  

land use, with regard t o  income s t a t u s ,  a s  a consequence of i n s t i t u -  
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i n  t h e  per iphera l  a rea  of t h e  c i t y .  This leaves t h e  nucleus, 

character ized by a high population dens i ty ,  a s  a f i e l d  f o r  t h e  ac t ion  

of housing market forces  which a t t end  t h e  demand of high income 

population. 
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Um fato marcante no processo de producao de teorias e o estreito 

vinculo que existe entre a investigacao do cientista e a necessi- 

dade - ou, pelo menos, a aplicabilidade - do resultado de seu 

trabalho. 

As descobertas cientificas sao sempre o resultado de um achulo 

de conhecimentos gerados anteriormente mas, mesmo assim, o cien- 

tista pode ter dois tipos de engajamento no processo de producao 

teorica. Ele pode ter uma conduta convergente com a expectativa 

da estrutura de poder ou ter um comportamento rebelde em rela- 

cao a ideologia dominante. No primeiro caso, por exemplo, pode - 
mos citar os inventores da bomba V na Alemanha nazista e, no se- 

gundo caso, o inconformismo de Galileu na Italia medieval parece 

bem ilustrativo. 

Tal analise e valida para as ciencias sociais. Nesse terreno , 
tambem a producao teorica e uma resposta aos problemas que o de - 
senvolvimento da ~istoria tem apresentado. ~ambem o cientista so - 

cial tem as duas formas distintas de conduta. Ele pode se dedi- 

car a investigacao de um fenomeno tanto para justificar um esta- 

do de coisas quanto para ter bases para uma proposta de transfor- 

macao. 



Quando nos remetemos ao estudo do problema habitacional, uma das 

primeiras ideias que nos vem e de que este esta intimamente rela- 

cionado com o fenomeno da crescente urbanizacao e que esta, por 

sua vez, 6 resultado da dinamica iniciada com a revolucao indus - 

trial, que representava uma nova ordem economica, cuja eficiencia 

era condicionada a economias de aglomeracao e cuja racionalidade 

se consubstanciava em uma ideologia de competicao. (1) 

Poucas decadas transcorreram desde a invencao do primeiro tear 

mecanico por Arkwright no inicio do seculo XVIII ate que comecas- 

sem a aparecer os primeiros sintomas dos desequilibrios que o pro - 

cesso de industrializacao acarretava sdbre o meio urbano. A nova 

ordem economica gerou transformacoes nas instituicoes juridico-po - 

liticas, bem como a racionalidade ideologica das nacoes hegemoni- 

cas da epoca propagava, tanto a nivel interno nesses paises quan- 

to a nivel das relacoes internacionais, transformacoes em todas 

as esferas sociais. 

No campo da producao do conhecimento ciehtifico, apareceram os 

teoricos que analizavam o novo estado de coisas. N C ~  Franca, apa- 

rece a corrente fisiocrata, com o Trabalho de Francois Quesnay , 

o "Tableau Economique". Na Inglaterra, surge, poucos anos de- 

pois, a escola liberal, que tem seu primeiro marco no livro de 

Adam Snith "A Riqueza das ~acoes". Depois, surge David Ricardo 

e a primeira visao "apocalitica" do sistema, em Malthus. 



Mas & sO na obra de Marx que vai aparecer uma analise das contradi- 

coes que levaram Malthus a sua visao pessimista, sob a forma da 

proposicao de uma nova ordem social. 

O baixo padrao de vida das populacoes das grandes cidades da Euro - 

pa na epoca chamaram a atencao de Engels, que escreveu em 1872, o 

que podemos considerar como o primeiro trabalho de analise do pro- 

blema habitacional urbano do mundo capitalista. Ele abordou o pro- 

blema da moradia como estruturalmente necessario 2 manutencao das 

relacoes capitalistas de producao, ja que se tratava de uma conse - 
quencia de um dos sub-produtos do ca-italismo: o exercito industri- 

al de reserva. 

"... uma sociedade nao pode existir sem problema habitacional quan- 
do a grande massa dos trabalhadores nao dispoe absolutamente de ne 

nhum recurso fora de seu salario, ou seja, da soma dos meios indis- 

pensaveis para sua subsistencia e reproducao; quando as novas in - 

vencoes mecanicas privam constantemente de seu trabalho a massas 

de operarios; quando crises industriais violentas e ciclicas deter - 

minam, por um lado, a existencia de um forte exercito industrial 

de reserva , e, por outro, coloca em desemprego a grande maioria 

dos trabalhadores; quando estes sao concentrados nas grandes cida - 
des em um ritmo mais rapido que o da construcao de vivendas, nas 

circunstancias atuais, em que se encontram inquilinos ate para as 

favelas mais imundas; e quando o proprietario de uma casa, em sua 



qualidade de capitalista, tem, nao so o direito mas, em certa medi- 

da, devido a concorrencia, o dever de obter de seu imovel os alu- 

gueis mais elevados que possa, sem escrUpulos. Em uma sociedade 

tal, o problema da vivenda nao e nenhuma casualidade, mas sim uma 

instituicao necessaria; e nao pode ser eliminada, nem podem ser eli - 

minadas suas repercussoes sobre a sanidade, etc., a menos que a or - 

dem economica de que deriva seja completamente transformada". (2) 

Mesmo antes da publicacao da analise de Engels ate os nossos dias, 

varios autores procuraram estudar as especificidades da organiza - 
cao espacial, buscando explicacoes para a distribuicao da popula - 

cao e das atividades economicas no meio fisico. De Von ThUnen (1826) 

aos nossos dias, apareceram diversas tentativas de equacionar O 

problema, nas obras de Burgess (Plano ~omogeneo), Hoyt (Teoria dos 

Setores), Harris e Ullman (Teoria dos Multiplos ~Ucleos), Lowdon 

Wingo (modelo de equilibrio residencial), William Alonso e outros. 

Nao ha duvida de que muito se evoluiu desde a epoca em que Von 

~hUnem formulou sua Teoria dos Aneis,mas o que vemos, mesmo nos nos - 

sos dias, e que o esforco em universalizar analises teoricas fei - 
tas sobre realidades especificas tem levado a elaboracao de modelos 

calcados em um sem numero de abstracoes. Nao e dificil constatar 

que e grande a distancia entre a realidade a ser estudada e as hipo - 

teses levantadas pelos modelos. Quanto mais universal se propoe 

a ser um modelo, mais abstracoes ele tera que supor e, portanto , 
menos representativo ele sera de um determinado contexto especifico . 



Muitos sao os problemas acarretados pela dinamica de desenvolvimen- 

to das economias nacionais. Nos paises perifericos, aliado aos de- 

sequilibrios regionais, devemos considerar que as desigualdades na 

distribuicao da renda, mesmo nas grandes metrOpoles, que sao os po - 
10s mais dinamicos, agravam ainda mais os desajustes na expansao na - 

tural das sociedades. 

~ntao constatamos que no meio urbano dos paises subdesenvolvidos 

existem os dois extremos do desenvolvimento economico desigual: a 

pobreza e a riqueza, que se manifestam tao mais distantes, quanto 

menos desenvolvido economico e socialmente o pais. 

Os problemas advindos dessas discrepancias socio-economicas se mani - 

festam em todos os setores da dinamica da cidade. As desigualdades 

na distribuicao da renda refletem-se tambem na distribuicao dos in- 

vestimentos publicos em obras de infra-estrutura urbana.  ai, sis- 

temas de transporte de massa obsoletos e inoperantes ao mesmo tem- 

po em que se defende o uso do autmikel- privilegio de uma camada so - 

cial - estimulado por sucessivas melhorias no sistema viario para 

esse fim. 

Os investimentos publicos em implantacao de servicos de esgotos , 
fornecimento de agua, energia eletrica, etc, tambem se dao de for- 

ma desigual nas metropoles de paises perifericos, entre os quais 

o Brasil nao foge 2 regra. Mas uma das consequencias mais graves, 



senao a mais, 6 o problema habitacional, No Rio de Janeiro, por 

exemplo, temos'que a taxa de crescimento das habitacoes sub-normais 

(favelas, corticos, etc.) e bem mais elevada que das chamadas resi - 

dencias normais, fato que tende a se agravar , a persistirmas atuais 

tendencias. 

O semanario opiniao, no artigo intitulado "0s 11 anos de fracassos 

do BNH", publicado em 19 de agosto de 1975, afirma que: 

"No Grande Rio, onde vivem entre 7 e 8 milhoes de 

pessoas, 37% das que trabalham ganham menos de um 

salario minimo por mes, e quase a metade ganha 

menos de dois salarios minimos - segundo o Insti- 
tuto de Pesquisas ~conomicas e Sociais do ~iniste - 

rio do Planejamento. Levando-se em conta que a 

renda "per capita" do carioca esta 150% acima da 

renda "per capitau nacional, conclui-se natural - 
mente que a maioria dos trabalhadores brasileiros 

mal recebe 500 cruzeiros por mes. 

E quanto menos ganha um cidadao, maior e a parce- 

la de seu salario correspondente a alimentacao . 
Assim, 80% dos rendimentos de um trabalhador do 

Brasil sao dedicados ao pao de cada dia. Isto 

faz com que sobre muito pouco para o resto, tam - 



bem indispensavel, como saUde, educacao, trans- 

porte ou habitacao. N ~ O  e a-toa, portanto, que 

a casa propria ocupe o quarto lugar na lista de 

prioridades do assalariado brasileiro. Em pri- 

meiro lugar, ele esta mais preocupado com a 

conta do armazem do que com a prestacao da &h&.'' 

Onze anos depois de sua criacao, o BNH parece haver reconhecido - 

ainda que parcialmente - a ineficacia de sua politica de solucio- 

nar o deficit habitacional brasileiro. Diante do fato (nao re - 

conhecido oficialmente) de que 70% dos mutuarios de baixa renda 

estariam em atraso ou deixaram de cumprir com seus compromissos, 

o BNH parece estar buscando uma nova formula para solucionar es- 

se seu maior impasse. (3) 

No dia 23 de dezembro de 1974 o Presidente da ~epublica aprovou, 

numa reuniao do Conselho de Desenvolvimento Social, medidas impor - 

tantes no sentido de modificar o sistema financeiro habitacional. 

Tais medidas visam corrigir o nivel "pouco satisfatorio" da ofer- 

ta de moradias, especialmente "para as camadas de baixa renda" . 
Neste sentido, destaca-se a criacao, atraves do BNH, do Programa 

de Financiamento de Lotes Urbanizados, cuja finalidade e aten - 
der a familias sem renda regular ou inferior a um salario minimo. 

A analise das politicas e medidas que buscam enfrentar o proble - 



ma habitacional brasileiro mostra uma forte carencia de instrumen- 

tos que viabilizem uma abordagem cientifica do fenomeno.  ai, a 

importancia e urgencia da producao de trabalhos tanto a nivel te6 - 

rico quanto empiricos, que permitam a deteccao de indicadores,bem 

como sua mensuracao. Nesse quadro, caracteriza-se como ainda mais 

incipiente a existencia de um eficiente sistema de indicadores so - 

ciais que criam condicoes sara que se possa introduzir na aborda - 

gem do problema habitacional, um enfoque qualitativo, que condicio - 

ne mesmo as variaveis a serem quantificadas. 

Este trabalho se propoe a fornecer subsidios para a formacao de um 

arcabouco teorico que permita uma analise de problematica habita - 

cional brasileira. 

Partiremos da apresentacao da formulacao teorica ou Lowdon Wingo, 

que procura atribuir uma logica a distribuicao das habitacoes no 

espaco urbano. Em seguida, trataremos de detectar as variaveis de - 

terminantes no modelo para depois, atraves da analise das mesmas, 

introduzir elementos que eliminem suas simplificacoes. 



la .  PARTE: ENFOQUE T E ~ R I C O  



CAPITULO I APRESENTACAO DO MODELO T E ~ R I C O  DE 

LOWDON WINGO 



O Modelo de equilibrio residencial urbano de Lowdon Wingo e, possi- 

velmente, o mais abrangente em termos de sistematizacao e analise 

da estrutura e do uso do solo urbano . Sua teoria e uma evolucao a 

partir de ideias de outros pesquisadores. Assim sendo, tambem Win- 

go foi buscar em Von ~hUnen e em seus seguidores, os elementos ba- 

sicos para a sua formulacao teorica. 

Trata-se de um modelo pouco complexo, vinculado a analise de estru- 

turas urbanas em paises capitalistas avancadas e, para tanto, consi - 

dera que a forca organizadora do sistema e o mecanismo de mercado , 
OU seja, "a terra urbana e alocada em termos de tamanho do local 

e facilidade de acesso (proximidade do centro da cidade) de acordo 

com relacoes entre oferta e demanda, e o equilibrio e obtido por - 

que a organizacao espacial resultante e coerente com os principios 

de custo minimo. " (1) 

Na concepcao de Wingo sobre a organizacao espacial urbana, podemos 

entender especificamente o caso do uso residencial do solo. Segun- 

do esse esquema, o nosso ponto de interesse central, que sao os pa- 

droes que movem a decisao da populacao de baixa renda a escolher o 

local de sua habitacao, obedece a uma logica, ja que o "consumidor" 

de residencia e racional e busca maximizar sua satisfacao. 

Apresentamos, a seguir , a formulacao de Lowdon Wingo (2) introduzin - 

do algumas colocacOes de Yujnovsky (3)m termos de criticas a limi- 



tacoes do modelo, bem como algumas sugestoes de relaxamento de 

abstracoes, no sentido de aproxima-lo da analise da estrutura das 

cidades latino-americanas. 

Partindo-se de um modelo de tomada de decisoes que e regido pelo 

mercado e considerando o espaco urbano como sendo homogeneo e pla - 

no, com um ponto focal, temos: 

VELOCIDADE: E&!!A 

Na figura 1 temos circulos concentricos representando os lugares 

geometricos dos pontos equidistantes do centro (ponto focal). Se 

formos medir essa distancia em unidades de tempo gasto do ponto 

focal ate cada um dos circulos , -a uma velocidade constante temos, 

entao, uma familia de "isocronas", que representam os lugares geo - 

metricos dos pontos equidistantes do centro, em termos de tempo 



gasto para locomocao (figura 2). Finalmente, a figura 3 nos mostra 

uma familia de linhas de "iso-custo", que representam os diferen- 

tes custos de transportes para lugares geometricos equidistantes 

do ponto focal. Esses custos se obtem ao se multiplicar as distan - 

cias de cada circulo ao centro por uma constante que e o valor 

em unidades monetarias de cada quilometro de locomo$ao. 

Assim sendo, no esquema anterior temos dois pressupostos basicos : 

l? - A topografia da cidade e plana, homogenea e continua. 

2 0  - O custo de transporte e uma funcao linear, ou seja, e constan- 

te por unidade de distancia. 

~ t e  aqui , nao introduzimos nada de novo a formulacao de Von ~hUneq 

(4). Passemos, entao, a adicionar a essas duas premissas algumas 

outras, que representam as bases do modelo de Wingo: 

- existe uma concentracao pontual das atividades economicas no cen- 
tro (ponto local ) .  Portanto todos os empregos se localizam nesse 

ponto, assim como o atendimento a todas as necessidades de consumo. 

- as rendas das familias sao uniformes, ou seja, existe um salario 
unico. 



- a populacao da cidade e homogenea e constante, o que significa que 

ha um numero fixo de individuos no territorio e uma so classe so - 

cial. ~ l e m  do mais, esses individuos tem os mesmos gostos e atitudes. 

- as necessidades de consumo de bens e servicos sao iguais para to- 

dos e representam, como um todo, um valor menor que o salario. En- 

tao, havera sempre um saldo constante: 

que sera destinado a cobrir os custos de localizacao da moradia. 

- existe , por parte dos habitantes, uma racionalidade que faz com 

que os mesmos busquem maximizar sua utilidade na localizacao da mo- 

radia, em termos de acessibilidade e de quantidade de terra. Portan - 

to, toda quantidade disponivel de L sera dispendida nesse sentido . 
Vale notar que o modelo nao considera que exista poupanca por par- 

te dos habitantes nem mesmo que possa haver algum grau de substitu- 

tibilidade entre gastos em localizacao e gastos em consumo de bens 

e servicos. 

- finalmente , considera-se que os habitantes realizam sempre o mes - 
mo numero de viagens ao centro (ida e volta), seja para irem ao tra - 

balho, seja para satisfazerem suas necessidades de consumo. 



Vistos esses pressupostos, podemos agora passar a representacao gra- 

fica do modelo mediante a utilizacao de um conjunto de eixos de 

coordenadas cartesianas (ver figura 4). 

Onde : 

O = centro (ponto focal do sistema) 

OS' = salario 

SS' = consumo 

OS = L = OS' - SS' = custo de localizacao da 

moradia 

$ = valor do custo de localizaqao, salario e 

consumo 

X = distancia ao centro 

T = Kx = custo unitario de transporte (em 

$/Km) 

M = localizacao marginal de um habitante (todo 

L gasto em transporte) 

Y = renda da terra 

R =  OS - K x =  L - K x  

q = quantidade de terra 

d = 1 = densidade 



FIG: 4 



A analise do sistema de diagramas da figura 4 nos permite compreen- 

der a dinamica do modelo. 

No diagrama (A) temos, no eixo da ordenada a representacao dos cus- 

tos de transporte, salario e consumo. No eixo das abcissas, temos 

a distancia em relacao ao centro (ponto focal). A renda do habitan- 

te (salario) esta representada pelo segmento OS' do eixo da ordena- 

da. O montante de unidades monetarias destinadas ao gasto em loca- 

lizacao da habitacao e OS' - SS' = L. ~ntao, o habitante dispoe de 

OS unidades monetarias para gastar entre aluguel e transporte. Se 

ele se situa no ponto central da cidade (O), gastara todo seu L em 

aluguel, mas nao gastara nada em transporte. O ponto M significa 

a localizacao marginal de um habitante na cidade. O individuo que 

se localiza a essa distancia do centro gastara todo seu L em trans- 

porte, o que significa que nesse ponto o valor da terra e nulo . 
Portanto, a partir de M nao sera oferecida mais terra, ja que seu 

valor passa a ser negativo , em funcao dos custos de transportes es - 

tarem maior que L. A linha T representa o gradiente de transportes. 

Ela e uma funcao linear, ja que os custos de transportes sao unita- 

rios em $/km. Um habitante que se situar, por exemplo, em A dispen- 

dera parte de L (OZ) em transporte e outra parte ( Z S )  um aluguel . 

No diagrama (B) temos a representacao da renda da terra (Y) em re- 

lacao 5 distancia ao centro . Assim sendo, o ponto M representa 

'y=O e o centro (0) vai significar o maior valor de aluguel (OS) . 



O gradiente de custo da terra tera a forma R = L - Kx. 

A curva de demanda por terra esta representada no diagrama (C) da 

figura 4. Para efeito de simplificacao de nossa analise, admita - 

mos que ela seja dada. (6) 

A quantidade de terra disponivel por habitante segundo a distancia 

ao centro (diagrama D)obtem-se pela projecao dos diferentes pon - 

tos do gradiente R (por exemplo: S, P e P') na curva de demanda por 

terra (E, Q e Q') e depois, via um eixo auxiliar de 459 (F, G e G') 

na projecao vertical dos mesmos S, P e P'. Obtemos, assim, os 

pontos I, H e H', que definem a curva. 

O diagrama (E) mostra-nos a densidade de uso da terra urbana, que 

e uma funcao inversa da quantidade de terra por habitante 

(d = l/q) Assim sendo, ao ponto I do diagrama (D), que correspon - 

de a uma localizacao no ponto focal e, portanto, a menor quantida- 

de de terra por habitante, associamos o ponto de maior densidade . 
No limite da funcao quantidade de terra por habitante quando esta 

tende a infinito (M) temos que a curva de densidade atinge o eixo 

das abcissas. 

Chegamos, assim, ao ultimo pressuposto do modelo, que e admitir que 

a curva de densidade do diagrama (E) seja tal, que um circulo de 

raio OM esboce o contorno da cidade analisada e que a area compreen - 



dida dentro desse circulo seja suficiente para congregar todos os N 

habitantes da cidade, satisfeitas as condicoes anteriores. 

Se, por exemplo, considerarmos um aumento &populacao, mantidas as 

demais condicoes constantes, teremos um deslocamento na curva de 

demanda por terra - diagrama (C) - de forma que a mesma quantidade 

de terra passe agora a custar mais. Em outras palavras, a quanti - 
dade de terra disponivel por habitante diminui.  ai, no diagrama 

(E) temos um deslocamento para cima da curva D, mas mantendo no 

ponto M o valor zero. isso significa que a densidade aumentou, 

"coeteris paribus". 

Neste modelo simplificado, mantemos a variavel populacao como cons - 

tante, o que nos permite estabelecer uma curva de demanda por terra 

como dada. Admitindo essa premissa, temos que o equilibrio do uso 

residencial do solo se dara a esse nivel de precos da terra. 

"Dados os postulados de que se partiu, o modelo permitiu deduzir a 

extensao da cidade (o raio), uma funcao do valor da terra que descres - 

ce com a distancia ao centro e uma funcao de densidade, que decresce 

do centro para a periferia1'. (7) 



Se considerarmos a hipotese de melhoria tecnologica, podemos supor 

o caso de uma diminuicao nos custos unitarios de transportes. Is- 

so nos permitiria um deslocamento do ponto M, no diagrama (A) da 

figura 4, mais para a direita (figura 5). 

Esse deslocamento, nantidas as demais condicoes constantes, vai 

significar incorporacao de um novo anel a cidade, ja que o raio au - 

menta de OM para OM'. ~ a i ,  temos que a renda unitaria da ter- 

ra diminui (diagrama B), o que viabiliza uma maior quantidade de 

terra por habitante. O sistema adquire, assim, um novo equilibrio, 

agora com uma densidade menor. 

Num caso extremo, podemos considerar um custo de transportes nulo, 

o que significa uma cidade de raio infinito. 



Se supusermos um aumento nos custos unitarios de transportes acarre- 

tado, por exemplo, pelo encarecimento dos combust~veis, teremos, co- 

mo consequencia, um aumento da densidade. O caso extremo dessa hi- 

potese 6 o de custos de transportes tendendo a infinito, o que cau- 

saria uma concentracao pontual de habitantes no ponto focal da ci - 

dade. 

A analise de Wingo, ainda que represente uma excessiva simplificacao 

da realidade, permite a deteccao de variaveis vistas em seu modelo 

como independentes, que condicionam a estrutura urbana. sao elas: 

1) Espaco ~eografico - que no modelo e considerado como sendo homo - 
geneo e plano. 

2) Tecnologia - que se manifesta no modelo atraves dos custos de 

transporte. 

3) ~opulacao - variavel que, no modelo, se considera como tendo ca- 
racteristicas e atitudes homogeneas. 

4) organizacao ~conomica e ~ocalizacao das Atividades no ~errito - 
rio. Uma das premissas simplificativas do modelo considerou todas 

as atividades de producao , prestacao de servicos e consumo como 
pontualmente localizadas no centro da cidade. 



Essas variaveis serao abordadas a seguir, atraves da introducao de 

premissas que eliminam as abstracoes simplificadoras de Wingo. 

Essa analise teorica dara uma base para a abordagem do caso da 

Area Metropolitana do Rio de Janeiro, em capitulo subsequente. 



CAP~TULO I1 ELIMINANDO ALGUMAS PREMISSAS SIMPLI- 

FICADORAS 



Wingo considerou o sistema de mercado como norteador e regulador 

do processo de tomada de decisoes (1) do sistema urbano em ana - 
l i s e .  A s s i m  sendo, e l e  (o  mercado) a t u a r i a  como uma va r i ave l  0x6 

gena que condicionaria  o comportamento das quat ro  var iaveis  e m  

questao: 

1. espaco geografico 

2. tecnologia  

3 .  populacao 

4. organizacao economica 

a )  Abordagem ao n i v e l  da e s t r u t u r a  supra-urbana: 

e prec i so  levarmos em consideracao , ao analisarmos o caso espe- 

c i f i c o  de um sis tema urbano, que e s t e  nao e um corpo +es.t.ranho 

dent ro  de uma abordagem macro-estrutural. Portanto,  e necessa - 
r i o  que s e  considere o papel  da cidade em questao dentro do ni-  

v e l  reg ional  e nacional.  

Em um p a i s  c a p i t a l i s t a  avancado talve..$ o s is tema de mercado es- 

t e j a  proximo de s e r  a va r i ave l  mais importante dent ro  do proces- 

so  de tomada de decisoes.  Mas, numa economia em t rans icao  para 

o socialismo, seguramente e s sa  hipotese nao 6 sus tentavel .  No 

caso de um p a i s  subdesenvolvido, como o Bras i l ,  6 f a c i l  ver  que 

existem out ras  forcas  atuando sobre o processo de tomada de de - 
c i soes  , que muitas vezes s e  sobrepoem ao mercado. Nesses p a i  - 
s e s  e x i s t e  nm grau crescente  da importancia do s e t o r  publico na 



organizacao economica, dada a adocao de medidas de planejamento 

visando regular  a s  imperfeicoes do mercado e diminuir o fosso 

que separa o desenvolvimento no mundo desenvolvido do subdesen- 

volvimento, no mundo subdesenvolvido. ( 2 )  

Fatores  de ordem supra-urbano tambem atuam sobre a s  va r i ave i s  

em questao. Dai, t a i s  va r i ave i s  s o  podem s e r  consideradas in-  

dependentes, no modelo, s e  s e  considera e s ses  f a t o r e s  como exo- 

genos.Como exemplo, teriamos: 

a.1) espaco geografico - dependente de f a t o r e s  socio-economicos 

que condicionaram a loca l izacao  da cidade no t e r r t t o r i o  . 
Por exemplo, no caso b r a s i l e i r o  temos que desde o c i c l o  

da cana de acucar no Nordeste, todos os demais c i c l o s  eco- 

nomicos tem s e  loca l izado no Centro-Sul {mineracao, c a f e ) .  

I s s o  e s t a  relacionado com o f a t o  do polo dinamico da indus - 
t r i a l i z a c a o  t e r  s e  local izado nessa regiao. ( 3 )  

a.2) tecnologia  - e s t a  condicionada ao n i v e l  de desenvolvimento 

da regiao  e ,  em Ultima i n s t a n c i a ,  do p a i s  onde s e  i n s e r e  a 

cidade. Realmente, e d i f i c i l  imaginar que s e  possa u t i l i -  

zar  o mesmo padrao tecnologico de t ranspor tes  em S .  Paulo 

e em Teresina e ,  muito menos, em Teresina e Londres. Dai, 

uma comparacao e n t r e  custos  indiv iduais  r e l a t i v o s ,  em t e r -  

mos de locomocao dos habi tan tes  dessas cidades parece a l -  

go f o r a  de proposi tos .  



a.3) populacao - aqu i  tambem se incluem a s  v a r i a v e i s  soc io log i -  

cas .  Nesse i t e m ,  devemos cons ide ra r  que o comportamento 

da v a r i a v e l  es ta  condicionado, em p r ime i r a  i n s t a n c i a ,  a es - 
t r u t u r a  de c l a s s e s  da sociedade em ques tao ,  que a c a r r e t a  u - 
ma e s t r a t i f i c a c a o  s o c i a l  ( 4 ) .  E s t a ,  por  s u a  vez,  v a i  se 

r e f l e t i r  em d i f e r e n t e s  padroes c u l t u r a i s ,  que e m  termos de 

uso r e s i d e n c i a l  do s o l o  e h a b i t a c i o n a i s ,  vao impl i  - 
c a r  e m  uma va r i ada  gama de opcoes i nd iv idua i s .  ~ l e m  do 

mais, os d i f e r e n t e s  e s t r a t o s  s o c i a i s  vao r e p r e s e n t a r  d i f e -  

r e n c i a i s  no poder de barganha , t a n t o  no n i v e l  econOmi - 
co quanto no p o l i t i c o .  Em termos de organizacao e s p a c i a l  

urbana, esse poder de barganha v a i  ser o responsavel  por  

d ive r sos  d e s e q u i l i b r i o s  , como a especulacao imob i l i a r i a . (5 )  

a.4) organizacao e funcao economica - depende do grau de  desen- 

volvimento da c idade,  sua  r e l a c a o  com a r e g i a o  e com o pa- 

i s ,  bem como sua  funcao. Algumas c idades  s a o  cen t ros  in -  

d u s t r i a i s ;  o u t r a s ,  c en t ros  admin i s t r a t i vos  e o u t r a s ,  a inda  

;-restadoras de s e r v i c o s  pa ra  upJh i n t e r l a n d "  ag r i co l a .  "Fun - 
cionalmente,  qualquer  c idade s e  parece com o u t r a ,  e pode - 
s e  pensar  que o que a s  d i f e r e n c i a  e apenas a e s c a l a  ou o 

tamanho. A s s i m ,  duas c idades  como Teres ina  e B r a s i l i a , q u e  

sao  "funcionalmente" c idades-adminis t ra t ivas ,  podem pare  - 
c e r  i g u a i s ,  d i f e r i n d o  apenas e m  tamanho; na verdade,  nao 

ha duas c idades  mais d i f e r e n t e s  no B r a s i l :  uma, a c a p i t a l  

do ~ i a u i ,  t r a z  a s  marcas de uma d i v i s a o  s o c i a l  do t r a b a l h o  



pobre,  pouco d i v e r s i f i c a d a ,  baseada numa economia campo- 

nesa e l a t i f u n d i a r i a ,  enquanto a o u t r a ,  a c a p i t a l  fede - 
r a l ,  e a c idade c a p i t a l i s t a  por  exce l enc i a ,  embora seja 

"f unciohakmente"apenas uma cidade-adminis t ra t iva .  Brasi-  

l i a ,  e a c idade-adminis t ra t iva  do c a p i t a l ,  enquanto Tere - 
s i n a  e a c idade-adminis t ra t iva  de uma economia predomi -- 
nantemente n a o - c a p i t a l i s t a "  

No caso  do mundo subdesenvolvido e nos atendo mais 2 ~ m e r i c a  

La t ina ,  vemos que um t r a c o  importante  e m  quase todos  os  paz- 

ses e a e x i s t e n c i a  de uma "cidade primaz" que funciona como 

polo  dinamico do p a i s .  ( 7 )  Essa  metropole,  e m  g e r a l ,  concen- 

t r a  um grande cont ingente  populacional  e e responsavel  p e l a  

maior p a r t e  da producao manufaturei ra .  ~ l e m  do mais, e l a  se 

apr0pki.a do excedente gerado nas  demais r eg ioes  do p a i s , c a r a g  

t e r i z a n d o  uma s i t u a c a o  de imperial ismo reg iona l .  Essa no- 

va manifes tacao e s p a c i a l  da r e l a c a o  de dependencia reproduz a 

n i v e l  i n t e r n o  as r e l acoes  c e n t r o - p e r i f e r i a .  

O que vemos en t ao ,  e que o mesmo mecanismo de po la r i zacao  que 

se mani fes ta  a n i v e l  das r e l a c o e s  i n t e r n a c i o n a i s  pode, agora,  

s e r  cons ta tado  a um n i v e l  mais micro, ou seja,  a concentracao 

e s p a c i a l  da a t i v i d a d e  i n d u s t r i a 1 , d a  renda e tambem da popula- 

cao nas grandes metropoles dos p a i s e s  p e r i f e r i c o s .  Essa  po la  - 
r i z a c a o  vem gerando, a n i v e l  nac iona l  um aumento cumulativo 

do fos so  metropole-regioes de depressao.  E ,  mais que i s s o ,  



dentro de uma mesma e s t r u t u r a  urbana e s s a  problematica s e  repe- 

t e ,  ja que a e x i s t e n c i a  de um "se to r  integrado" e um "se to r  nao 

integrado" vem impondo uma dicotomizacao acentuante. (8)  

b) abordagem ao n i v e l  da e s t r u t u r a  urbana: 

A p a r t i r  do modelo t e o r i c o  de Wingo, podemos buscar uma p a r t e  

que nos aproxime da rea l idade  u t i l i zando ,  a inda,  a s  quat ro  va- 

r i a v e i s  detectadas no modelo (espaco geografico,  tecnologia , 
populac@,e. . .. o r ~ a n i z a - a o  economica) . 

Tomaremos, primeiramente, cada uma das var iaveis  em separado . 
F e i t a  e s s a  a n a l i s e ,  buscaremos uma compreensao do aspecto dina- 

mico das mesmas, na e s t r u t u r a  urbana. 

b. 1) espaco geografico 

Inicialmente,  devemos a b r i r  mao da pr imeira  premissa do 

modelo, que 6 a de que a topograf ia  da cidade 6 plana,  ho- 

mogenea e continua. prec iso  que s e  considere que a c i  - 
dentes geograficos do t i p o  r i o s ,  montanhas, lagos,  mares, 

mangues, e t c .  vao condicionar a expansao da cidade, redu - 
zindo em algumas areas  a o f e r t a  de t e r r a s .  ~ a i ,  temos 

que a expansao f i s i c a  da cidade nao s e  da uniformemente . 
( 9 )  



Afastada a h ipo te se  do s o l o  homogeneo e plano,  podemos, 

tambem, nos d e s c a r t a r  da segunda premissa do modelo: a 

de que o cus to  de t r a n s p o r t e  e uma funcao l i n e a r  e que, 

p o r t a n t o  e cons tan te  por  unidade de d i s t a n c i a .  Realmen- - 

t e ,  a e x i s t e n c i a  de uma topogra f i a  ac iden tada  a l i a d a  ao 

f a t o  de que a s  v i a s  de  t r a n s p o r t e s  m a i s  importantes  nao 

atendem a todo o espaco urbano de maneira uniforme, con - 
vergindo para  o cen t ro ,  nos permite c o n c l u i r  , sem maio - 
r e s  e s fo rcos ,  que os  cus tos  de t r a n s p o r t e s  variam nao 

apenas e m  funcac; d a  d i s t a n c i a  geometrica mas tambem da  

d i s t a n c i a  r e a l .  

Por o u t r o  lado  a s  d i f e r e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s  do 

t e r r e n o  vao t r a z e r  consequencias sobre  a l oca l i zacao  

das  a t i v i d a d e s  no espaco (var iacoes  c l i m a t i c a s ,  p a i s a  - 
g i s t i c a s ,  ecolOgicas ,  t opogra f i ca s ,  etc.)  

Temos que cons ide ra r  tambem a s  transformacoes que o Eo- 

mem consegue impor ao espaco,  que modifica sua  configu-'  

r acao  com o c o r r e r  do tempo. A s s i m  como e m  epocas pas- 

sadas  o a t u a l  l e i t o  de uma determinada c idade ja t e v e  

o u t r a  ocupacao que nao a urbana, muitos ac iden te s  geogra - 
fitos podem ser a lvo  da  acao do Homem, e m  seu  i e s f o r ~ o  

de incorporacao de novas a r eas  2 urbe.  Desta forma , 
a t e r r o s  s a o  cons t ru idos ,  r i o s  cana l izados  ou dragados , 
montanhas removidas, pontes f l u v i a i s  e maritimas e t u  



n e i s  e d i f i c a d o s ,  e t c .  ~ l e m  dessas  obras ,  f a t o r e s  que inde- 

pendem da acao do homem tambem atuam sobre  a conf iguracao 

do meio f i s i c o .  s a o  eles: inundacoes, ter remotos ,  erupcoes 

vu lcan icas ,  e t c .  

Como vemos, o meio f i s i c o  tem todo um c i c l o  evo lu t ivo ,  c i  - 
c10 este que se c a r a c t e r i z a  p e l a  longa duracao de cada -uma 

; das  e t apas .  A p e r s i s t e n c i a  de e s t r u t u r a s  f i s i c a s  ao longo 

do tempo c o n t r a s t a  com a menor duracao das e t a p a s  e v o l u t i  - 
vas  da  e s t r u t u r a  socio-economica, que t e m  uma dinamica mui- 

t o  mais i n t e n s a ,  f a t o  que v a i  ser responsavel  por a&guns 

dos d e s a j u s t e s  nas e s t r u t u r a s  urbanas. 

Yujnovski nos da um exemplo desse  fenomeno: "o t racado  o r i -  

g i n a l ,  que na ~ m e r i c a  La t ina  t e m  s i d o  predominantemente e m  

xadrez,  determina a capacidade e conec t iv idade  da rede de 

t r a n s p o r t e s  e ,  por  fim, a a c e s s i b i l i d a d e .  A i n f r a  e s t r u t u -  

r a  de redes  de s e r v i c o  publ ico  e o equipamento tem um cus - 

t o  e levado de invest imento e ,  por i s s o ,  nao s a o  faci lmente  

t ransformaveis" .  ( 1 0 )  

Podemos en tender  a lguns  e f e i t o s  sobre  a e s t r u t u r a  urbana , 
causados por  d i f e r e n t e s  t racados  v i a r i o s ,  nas  *fdwas .  6 ,  - 7  

e 8. 



Na f i g u r a  6 ,  temos que um 

do rad iocen t r i co  de duas 

expressas  or togonais  (a  e  

mitem um deslocamento a  uma velo  - 
cidade,  duas vezes maiorto . que 

p o s s i b i l i t a  a  operacao de t rans-  

por t e  com a metade dos custos  u- 

t r aca -  

v i  a s  

b) pe: 

FIG : 6 n i t a r i o s  observados nas ou t ras  

v i a s  r a d i a i s  ( c e d ) , 5 *;t-&em 

or togonais ,  s i t u a d a s  a  459 de a  

A f i g u r a  7 nos mostra l inhas  de 

i socus to  de t r anspor tes  r e l a t i  - 
vas a  um tracado urbano em xa- 

drez ,  formando uma fami l i a  . de 

quadrados. 

A f i g u r a  8 representa  a  conforma - 
cao r e s u l t a n t e  de um t racado em 

xadrez, com duas v i a s  expressas  

or togonais ,  que permitem um cus - 
t o  de t r a n s p o r t e  mais reduzido , 
dando uma forma e s t r e l a d a  ao es-  

paco f i s i c o  ocupado. 



b. 2 )  tecnologia 

A var iave l  tecnologica e a responsavel por a l t e racoes  na 

capacidade t e r r i t o r i a l .  Conforme ja f o i  d i t o  algumas li - 
nhas acima, o progresso tecnico  permite ao Homem vencer 

os obstaculos f i s i c o s  impostos pe lo  meio n a t u r a l ,  o que 

aproxima a s  d i s t a n c i a s  a f e t i v a s  das geometricas. Esse 

ganho de acess ib i l idade  permite a incorporacao de novas 

areas  ao meio urbano. Quando as  novas a reas  incorpora - 

das situam-se na p e r i f e r i a  da cidade, temos o caso da 

tecnologia  t e r  permitido uma ~ ~ ~ i G a o  - .  da densidade 

demografica ja que os mesmos habi tan tes  poderao s e  es- 

palhar  mais. Por ou t ro  lado,  quando essas  areas '  l o c a l i  

zam-se no i n t e r i o r  na mancha urbana, a densidade da c ida  - 
de pode aumentar, s e  e s s e  espaco f o r  u t i l i z a d o  para cons - 
trucao. 

Um out ro  caso em que vemos a va r i ave l  tecnologia  v i a b i l i -  

za r  um aumento de densidade e o da evolucao das tecnicas  

de construcao de ed i f i cacoes  que permite que um predio 

de um pavimento s e j a  subs t i tu ido  por um arranha-ceu de 

dezenas de andares. 

~ambem a variacao tecnologica apl icada diretamente sobre 

o sistema de t r anspor tes  v a i  a c a r r e t a r  a l t e racoes  substan - 



c i a i s  sobre a e s t r u t u r a  urbana. A i n s t a l acao  de uma l inha  

de metro em um e ixo  a t e  entao servido por Onibus permite 

uma densidade bem maior de ocupacao do s o l o  em sua area  de 

atendimento, j a  que da vazao a um f luxo bem mais in tenso  

de passageiros  do que os  permitidos pelos  congestionamen - 
t o s  de t rafego.  

Mas o progresso tecnologico em alguns casos,  tambeh pode 

ge ra r  crescimento hor izonta l  da cidade. a o caso de indus - 
t r i a s  com l inhas  de montagem em s e r i e ,  que demandam ins ta -  

lacoes e m  um so pavimento, ja que cada operacao e s t a  enca- 

deada com a a n t e r i o r .  

Podemos tambem considerar  o caso da tecnologia  pe rmi t i r  

uma diminuicao no numero de deslocamentos de pessoas na 

cidade. fi o caso da ins ta l acao  de um sistema de comunica- 

coes, que p o s s i b i l i t a  uma subs t i tu icao  de p a r t e  do f luxo 

de viagens por um f luxo de informacoes. 

b. 3 )  populacao 

Naverdade,  o q u e  chamamos ~ a r i a v e l ~ o p u l a c a o  e um 

conjunto de va r i ave i s ,  que englobam aspectos s o c i a i s ,  ,demo - 
gra f i cos  e psicologicos.  



Uma de las ,  o tamanho da populacao, condiciona o tamanho da 

mancha urbana, o que v a i  t r a z e r  consequencias sobre a 

quantidade de viagens geradas pe las  necessidades de deslo- 

camentos e tambem sobre a acess ib i l idade  g e r a l  do sistema. 

A e s t r u t u r a  e t a r i a  da populacao , por um lado, s e  r e l ac io -  

na '  com o segmento em idade de t rabalho  e que por tanto  de - 
manda viagens para  e s se  fim. Por out ro  lado, uma popula - 
cao com predominancia jovem gera a necessidade de equipa - 

mentos urbanos do t i p o  pracas,  "play-grounds", e sco las , e t c  

que imprimem uma conformacao e s p e c i f i c a  ao meio urbano. 

O tamanho da fami l i a  t r a z  implicacoes sobre a .necessida&te 7;;' 

de espaqo i n t e r n o  da habitacao. 

O c i c l o  f ami l i a r ,  dependendo do seu es t ag io ,  condiciona as  

necessidades em re lacao  a padrao habi tac ional  e locacional.  

A s s i m  sendo, um c a s a l  jovem pode p r e f e r i r  o cen t ro  a t r a i d o  

por baixo custo de ~30comoca0, enquanto um c a s a l  com f i  - 
lhos pode p r e f e r i r  g a s t a r  mais em t ranspor te ,  m a s  d ispor  

de maior a rea  i n t e r n a  e externa de habitacao. 

A e s t r u t u r a  de c l a s ses  da sociedade em questao s e  manifes- 

t a  em d i f e r e n t e s  n ive i s  de renda e padroes de vida,  o que 

condiciona nao s o  a loca l izacao  da vivenda como tambem 



suas ca r ac t e r i s t i c a s  f i s i c a s .  Uma sociedade t rad ic iona l  

i n f l u i  ideologicamente no cidadao, permitindo a manifes- 

tacao de "bairrismos" , enquanto uma sociedada movel 

dedica uma fracao grande de seu orcamento a posse de um 

automovel. (11) 

Mas nao sao apenas e s t a s  as  var iaveis  que condicionam a 

d i s t r ibu icao  das famil ias  no solo  urbano. Por exemplo , 
a acess ib i l idade  tem d i fe ren tes  parametros, de acordo 

com as  at ividades dos membros das famil ias .  Para os e l e  - 

mentos economicamente a t ivos ,  a fac i l idade  de locomocao 

para o l oca l  de t rabalho tem grande importancia. Para 

os em idade esco la r , a  escola representa um f a t o r  de 

grande a t ra t iv idade .  ~ l e m  desses,  outros f a to r e s  tam- 

bem vao t e r  peso sobre a decisao locacionah proximidade 

de comercio, saude, l a ze r ,  areas verdes, e t c .  

Podemos ainda, agregar outros f a to r e s  qua l i t a t i vos ,  que 

tambem condicionam os padroes locacionais de habitacao. 

sao e l e s  as  c a r ac t e r i s t i c a s  f i s i c a s  do ter reno (polui  - 
cao, clima, paisagem, e t c .  ) e os aspectos - ideologicos do 

t i p o  "s ta tus"  . 



Para e f e i t o  de ana l i se ,  podemos agrupar todas as  var iaveis  

sob a denominacao popul'acao em dois  conjuntos d i s t i n t o s  : 

A - t e r r a ,  que representa a s  c a r ac t e r i s t i c a s  do 

terreno,  em termos quant i ta t ivos  e c p a l i t a t i  - 
vos. 

B - acess ib i l idade ,  que engloba todos os custos 

de t ransportes  que a -3eea.l-i.zacao da habi ta  - 
cao aca r re ta ,  bem como os custos s u b j e t i  - 
VOS ( l l s ta tus l ' ,  e t c .  ) 

Chamemos a esses  dois  conjuntos de var iaveis  determinantes 

do padrao de uso res idenc ia l  do solo.  Podemos t r aca r  uma 

famil ia  de curvas de indiferenca,  que nos- mostra O 

grau de subs t i t u t i b i l i dade  de um desses f a to r e s  em r e l a  - 
cao ao outro,  para um mesmo n ive l  de sa t i s facao ,  de acordo 

com a esca la  de preferencias  da famil ia .  Quanto mais afas  - 
tada da origem, maior o grau de sa t i s facao.  

Na f igura  9 ,  temos um mapa de indiferenca em que aparece 

um e f e i t o  causado por uma reducao nos custos de transpor - 
tes,que faz com que um mesmo orcamento fami l i a r  tenha aces - 
so  a uma maior quantidade de t e r r a  e acess ib i l idade  gera l ,  

(deslocamento de P1 para P2)  . Na f igura  1 0 ,  temos essa  

mesma reducao nos custos de t ranspor tes  vial ibizando uma 



alteracao na es t rutura  de preferencias da familia quanto 

> 

2s carac ter i s t icas  da habitacao, com os ganhos em aces- 

a,, A C E S S l  @ILI,DAOE 
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FIG: 9 FIG: 10 

s ibi l idade se  ref le t indo mais em um aumento da aspiracao 

por te r ra .  (12 )  

Na f igura  11, temos o caso de uma sociedade que da uma 

avaliacao re l a t iv=  - diferente quanto a quantidade de 

t e r r a  desejada. Considerando-se t r e s  es t ra tos  soc ia is  

d i s t in tos ,  podemos t racar  a configuracao espacial ,  em 

que se  manifestam incrementos relativamente maiores na 

variavel  t e r ra ,  dados os diferenciais  de orcamento f ami  - 
l i a r .  



A e s t r a t i f i c a c a o  s o c i a l  s e  manifestara e m  termos de uso do 

so lo ,  da seguinte maneira: uma fami l i a  do e s t r a t o  i n f e r i o r  

dispora da quantidade de t e r r a  Q l r  com A1 na e sca l a  de 

acess ib i l idade;  o e s t r a t o  medio da populacao usufrui ra  de 

Q, de ' t e r ra ,  mas perdera e m  acess ib i l idade  ao centro,  pas- 

sando para A,; finalmente, uma famil ia  do e s t r a t o  superior  

contara com Q j  em termos de quantidade de t e r r a ,  mas sua 

acess ib i l idade  passara para apenas A3. 

Vemos, portanto,  que o e s t r a t o  mais baixo da u m  va lor  mui- 

t o  maior a var iave l  acess ib i l idade  do que o e s t r a t o  supe - 
r i o r ,  que p re fe re  t e r r a .  Segundo Yujnovski, "em r e a l i d a  - 
de as  preferencias  de individuos d i f e r en t e s  deveriam com- 

parar-se em d i f e r en t e s  mapas de curvas de indi ferenca ,  ja 

que va r i a  a  aval iacao sub je t iva  dos bens. A s s i m ,  Por 

exemplo, um operar io  i n d u s t r i a l  pode considerar  de grande 



acess ib i l idade  uma local izacao p e r i f e r i c a ,  mas proxima ao 

seu l o c a l  de t rabalho.  Esta  avaliacao c o n t r a s t a r i a  com 

a de out ro  habi tante  de igua i s  recursos,  mas cu ja  fonte 

p r i nc ipa l  de t rabalho s e  ache no centro da cidade (exem - 
plo: empregado no servico  publico) " . (13) 

A f i gu ra  1 2  nos mostra o caso de uma prefer&cia  maior pe  

l a  acess ib i l idade ,  o que va i  a ca r r e t a r  um adensamento da 

cidade. Nesse caso devemos lembrar que, segundo nosso 

esquema, a va r iave l  q engloba tambem aspectos q u a l i t a t i  - 
vos, o que nos permite a s s ina l a r  que, mesmo em uma quant i  

dade relat ivamente pequena de t e r r a ,  podem-se adensar d i  - 
versas fami l i as  com um padrao res idenc ia l  elevado. fi o 

caso, por exemplo, dos e d i f i c i o s  de apartamentosde luxo. 

Como vemos, o uso res idenc ia l  da t e r r a  obedece a Pa- 

droes que e s t a o  vinculados a e s t r u t u r a  s o c i a l  da popula .- 



lacao e que s e  manifesta a t raves  de d i f e r e n t e s  aval iacoes 

de necesskdades e poss ib i l idades .  Considerando a d e t e r  - 
minancia das re lacoes  s o c i a i s  sobre o uso do so lo ,  ve - 
mos que nao sao decisoes indiv iduais  que determinam os 

padroes e s i m  um comportamento s o c i a l  vinculado 2s a s p i r a  - 
cOes de c l a s se ,  ponderados pe lo  poder de barganha da m e s -  

ma. A s s i m  sendo, a s  fami l ias  nao s e  acham iso ladas  alea- 

toriamente. Elas  obedecem a uma logica  que a propr ia  ra- 

c ional idade do sistema urbano impoe. 

Alguns autores  americanos procuraram entender e s s a  logi-  

ca ,  a t raves  da formulacao de modelos . ( 1 4 )  Apresentamos 

a segu i r ,  os  tres modelos tradicionalmente mais conheci - 
dos. Em cap i tu lo  p o s t e r i o r ,  estudarmos o caso da Area 

Metropolitana do Rio de Jane i ro  , onde a a n a l i s e  empiri - 
ca nos mostrara a ap l icabi l idade  dos mesmos. 

b. 3.1) Modelo de E.W.Bnrgess (1925) : 

T e o r i a .  das Zonas ~ o n c e n t r i c a s  (15) 

1. d i s t r i t o  c e n t r a l  de negocios 

2.  zona de t r ans icao ,  onde s e  caracterizam ed i f i ca -  

coes em mal es tado de conservacao e a reas  d e t e r i o  - 
radas sendo invadidas pelos  negocios e i n d u s t r i a  

leve.  



3 .  zona res idenc ia l  de trabalhadores e  i ndus t r i a l ,  

com proximidade e n t r e  habitacoes e  fabr icas .  

4. zona res idenc ia l  de c lasse  a l t a .  

5. zona de t r ans icao  e n t r e  suburbios res idencia is  

e  areas  comerciais s a t e l i t e s .  

b. 3 . 2 )  Modelo de H. Hoyt (1939) : 

Teoria dos Setores Radiais (16)  



1. zona central .  

2.  atividades atacadistas e industr ias  levesi lo- 

calizadas em extremo oposto as areas de classe 

a l t a .  

3 .  areas residenciais  de classe baixa situadas, 

principalmente no extremo oposto da cidade, em 

relacao a zona de classe a l t a  ou proximas da 

zona indus t r ia l .  A Unica excecao e representa- 

da por um t e r r i t o r i o  anteriormente ocupado por 

e s t r a tos  soc ia i s  de a l t a  renda, mas ha muito 

tempo abandonados por eles.  

4 .  zonas residenciais  de classe media, situadas 

proximas das zonas de classe a l t a .  

5. zona de classe al ta.  

b. 3 . 3 )  Modelo de Harris- Ullman (1945)  : 

Teoria dos ~ U c l e o s  ~ u l t i p i o s  ( 1 7 )  



1. zona c e n t r a l  

2 .  a t iv idades  a t a c a d i s t a s  e i n d u s t r i a s  leves,  s i t u a -  

das em extremo oposto as  a reas  de c l a s se  a l t a ,  em 

re lacao  ao centro.  

3 .  areas  r e s idenc ia i s  de c l a s s e  baixa 

4. zona r e s i d e n c i a l  de c l a s s e  media 

5. zona de c l a s s e  a l t a  

6 .  a rea  de i n d u s t r i a  pesada 

7. d i s t r i t o  comercial e de negocios secundarios 

8. suburbio r e s i d e n c i a l  

9. suburbio i n d u s t r i a l  

b.4) organizacao economica: 

O modelo de Wingo considera a loca l izacao  c e n t r a l  de todas 

a s  a t iv idades  economicas da cidade. Como estamos buscan - 
do el iminar  premissas simplif  icadoras  para aproximar a ana - 
l i s e  t e o r i c a  da rea l idade ,  vemos que a d i s t r i b u i c a o  dessas 

a t iv idades  no espaco urbano s e  da de forma bem diversa ,  de 

acordo com sua ca tegor ia  e buscando, geralmente, uma ma - 
i o r  taxa  de retorno,  que e funcao do sa ldo  ' o b t i b  e n t r e  

custos de producao e precos de mercado. 

Desta forma, temos que em um sistema de mercado, o proces- 

s o  de tomada de decisao do empresario indiv idual  em alo- 



car seus recursos financeiros e s t a  calcada na perspectiva 

de maximizar sua taxa de lucro. Nesta escolha entre a l -  

ternativas e s t a  englobado nao s6 o t ipo  de atividade, mas 

tambem sua localizacao. 

No tocante a l o c a l i z a c ~ o ,  diversos fatores entram na ana- 

l i s e :  (18) 

b. 4 . 1 )  Fatores Gerais: (que influem na distr ibuicao espe- 

c i a l  das atividades) 

b. 4 .1 .1)  Fatores regionais: 

a. custos de transporte de 

- materias primas 

- produtos f ina i s  

b. custos re la t ivos  de 

.- mao de obra 

- energia 

b. 4 . 1 . 2 )  Fatores tecnico-locacionais: 

a)  economi as/deseconomias de aglomeracao 

b) economias/deseconomias de urbania.acao 

c) economias/deseconomias de escala 

b. 4 .2)  Fatores espaciais: (que podem afe ta r  a d i s t r i b u i -  

cao espacial das atividades) 



b. 4 .2 .1 )  Disponibil idades r e l a t i v a s  de recursos de: 

- t e r r a  

- agua 

- serv icos  

- clima 

b. 4.2.2) ~ e s i d u o s  i n d u s t r i a i s  (grau de poluicao) 

b. 4.3) ~ o t i v a c o e s  : ( f a t o r e s  que + motivam as  escolhas e 

decisoes dos empresarios) 

b. 4.3.1) Fatores  tangiveis :  

- recursos de c a p i t a l  e de c r e d i t o  

- incent ivos governamentais 

- impostos e taxas 

b.4.3.2) Fatores  in tangive is :  

- bem-estar s o c i a l  

- a t i t u d e s  das comunidades 

- conjuntura p o l i t i c a  

- f a t o r e s  psicologicos ( I ' s  t a t u s " ,  

bairrismos e regionalismos , e t c .  ) 

c )  abordagem ao n i v e l  da re lacao  dinamica e n t r e  a s  var iaveis :  

~ t e  aqui  estudamos o comportamento de cada uma das va r i ave i s  e 

de seu relacionamento em termos e s t a t i c o s .  Facamos, agora, uma 

abordagem do comportamento dinamico, ou s e j a ,  nao "apenas a ana- 

l i s e  de uma f o t o g r a f i a  da e s t r u t u r a  no tempo, mas tambem de sua 



evolucao e transformacoes . 

Nesse ponto, ver i f ica-se  que e x i s t e  uma relacao de causabilidade 

en t r e  a s  transformacoes, nos d i fe ren tes  prismas de anal ise .  Mu- 

dancas na organizacao economica vao t r a z e r  consequencias sobre 

os fa to res  que agrupamos sob a denominacao populacao, bem como 

sobre a var iavel  tecnologia. Estas  - populacao e tecnologia - 
acarre tarao  transformacoes sobre o espaco f i s i co .  

c. 1) organizacao economica 

Ao longo do tempo a economia da cidade pode s e  desenvolver, 

- . atzaves da i ncoq jopa~aa  de-nouas, areas de. .inf l u k c i a  . ou  se 

transformar, devido ao surgimento de out ras  potencialidades.  

No que toca a organizacao economica devemos tambem notar  

que e x i s t e  uma tendencia , no tempo, a concentracao da pro- 

ducao i n d u s t r i a l  em um numero relativamente menor de empre - 
sa s ,  que empregam plantas  cada vez maiores. A s  grandes •’5- 

b r i ca s  podem se  a f a s t a r  dos l e i t o s  das fe r rova i s ,  nas cida - 
des,buscando lugares de maior acess ib i l idade ,  menor custo 

da t e r r a  e menos congestionamento S. 

A s s i m  como na i ndus t r i a ,  t a m b e m  no processo de circulacao 

de mercadorias vem ocorrendo uma concentracao da. at iv ida-  



de em um numero menor de estabelecimentos , mas com dimen- 

soes bem maiores. 0s.pequenos negocios v a r e j i s t a s  de co - 
mercializacao de generos al imenticios,  por exemplo, vao 

gradativamente perdendo ter reno para os supermercados, que 

sao em menor quantidade, mas em tamanho bem maior e com 

um r a i o  de atendimento bem mais extenso. 

A expansao economica da cidade t r a z ,  consigo, um incremen- 

t o  populacional calcado nao so  em seu crescimento vegeta t i  - 
vo, mas tambem no deslocamento de camadas ru r a i s  que bus- 

cam no meio urbano novas oportunidades. ( 1 9 )  

Esse aumento da populacao aca r re ta  nao so  uma demanda c r e s -  

tente de novas areas de expansao da cidade, para habi ta  - 
cOes, servicos,  e t c . ,  mas tambem al teracoes  na composicao 

e e s t r a t i f i c a ~ a o  soc i a l  do uso do solo.  O s  grupos soc i a i s  

m&$ra@y internamente, s e j a  buscando melhorias de vivenda 

ou de acess ib i l idade ,  s e j a  movidos por mecanismos i n s t i -  

tucionais  de t ransferencia  de camadas da populacao de um 

ba i r ro  para outro,  do t i p o  remocao de favelas.  

Yujunovski c i t a ,  como exemplo, "o movimento dos e s t r a t o s  

a l t o s  res identes  em bai r ros  antigos para novas zonas de 



p r e s t i g i o .  Por sua vez, aqueles sao ocupados por populacao 

de menor renda e maior densidade de ocupacao das unidades, 

que pouco a pouco s e  transformam em cort iFos.  A i n s u f i c i  - 
enc ia  de estoque e a producao de habitacoes pode provocar 

a aparicao de areas  de invasao de imigrantes r u r a i s  que 

ocupam ter renos  do Estado ou sem demanda por p a r t e  dos 

out ros  grupos s o c i a i s ,  devido topograf ia ,  ou insa lubr ida  - 
de,  cons t i tu indo os  chamados bairros-de-emergencia". ( 2 0 )  

Tecnologia 

O panorama urbano vem sendo permanentemente transformado - .  

estruturalmente devido incorporacao do progresso tecnico,  

que a tua  sobre a construcao de edi f icacoes  e mudancas no 

sistema de t ranspor tes .  O automovel permite a ocupacao de 

areas  d i s t a n t e s  do cent ro ,  de densidade p e r f e i t a .  o trem 

p o s s i b i l i t a  a extensao aos suburbios, gerando, em suas mar - 
gens, um aumento de densidade de uso do solo.  Sistemas de 

t r anspor tes  mais e f i c i e n t e s  e de menores cus tos  permitem a 

incorporacao de novas areas  cidade. 

c.4) Espaco ~ e o g r a f i c o  

Quanto mais desenvolvida economicamente uma sociedade, ma- 

i o r  a capacidade do homem em vencer os obstaculos f i s i c o s  

L + " . .  



impostos pe lo  meio n a t u r a l  5 cidade. N ~ O  e simplesmente 

o avanco tecnico  do mundo que p o s s i b i l i t a  a mudanca. I? 

prec i so  tambem que hajam recursos economicos que v i a b i l i :  - 
zem a incorporacao de tecnologoa. O c i c l o  de vida de um 

determinado padrao tecnologico tende a durar  mais em uma 

cidade pobre do que e m  uma r i c a .  E ,  alem d i s so ,  e x i s t e  

uma defasagem temporal e n t r e  a incorporacao do avanco 

tecnologico em uma sociedade desenvolvida em re lacao  a 

uma subdesenvolvida, com a segunda s o  at ingindo determi - 
nado e s t a g i o  depois que a pr imeira  ja o ul t rapassou.  



2a. PARTE: O CASO DA AREA METROPOLITANA DO RIO 

DE JANEIRO 



CAPITULO 111 BREVE HIST~RICO DA EVOLUCAO DA 

ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO 



Desde sua fundacao, em 1565, a t e  nossas d i a s ,  a Cidade do Rio 

de Jane i ro  tem s e  carac ter izado por uma l u t a  constante do Ho- 

mem cont ra  a natureza,  cont ra  a s  l imitacoes impostas por um 

meio ambiente h o s t i l  e topograficamente acidentado. 

Pouco mais de qua t ro  seculos de e x i s t e n c i a  marcaram d i f e r e n t e s  

f a ses  por que passou a cidade, d i f e r e n t e s  funcoes que desempe- 

nhou enquanto nucleo urbano. 

Em 19 de marco ou 1565, ~ s t a c i o  de s a  apor ta  na Urca, numa pe- 

quena varzea e x i s t e n t e  e n t r e  os morros Cara de cao e S . J O ~ O  e 

funda a cidade, que passa a s e  chamar S.sebast iao do Rio de J a  - 
nei ro .  O ob je t ivo  p r i n c i p a l  e r a  desa lo ja r  os c a l v i n i s t a s  f r a n  - 
teses que haviam s e  i n s t a l a d o  na ent rada  da ~ a i a  de Guanabara. 

Temos, por tanto ,  que a pr imeira  funcao da cidade f o i  a de f o r  - 
t e  m i l i t a r ,  que es t ava  -:estrategicamente t a o  bem local izado 

que os  portugueses lograram vencer seu inimigo. Que ~ s t a c i o  de 

e r a  um bom e s t r a t e g i s t a  nao ha duvida; a prova e que a t e  

hoje o l o c a l  6 u t i l i z a d o  oomo base m i l i t a r :  a For ta leza  de sao 

~ o a o .  Mas como urbanis ta  nosso fundador nao deu provas de gran - 
des conhecimentos. 

Dois anos depois de sua fundacao, a cidade f o i  t r a n s f e r i d a  do 

l o c a l ,  que e r a  t a o  inosp i to  que nem sequer agua t inha.  O novo 

l o c a l  escolhido - Morro do Castelo - si tuava-se proximo da fon - 
t e  de agua , que e r a  o Rio Carioca. 



"A primeira p lanta  da cidade, que da ta  de 1579, a ss ina la ,  en t r e  

out ras ,  a s  inumeras lagoas ou charcos que pontilhavam a area  

que v i r i a  aos poucos a s e r  ocupada pelo  novo nucleo que nascia.  

O l i t o r a l  e r a  inteiramente recortado e coberto de mangues, sen- 

do poucos e de pequena extensao as  areas planas de varzea por 

onde a cfdade poderia s e  expandir. Essa topografia  desfavora - 
v e l  i r i a  determinar o ca r a t e r  de uma cidade destinada a crescer  

na l u t a  contra  o meio ambiente, conquistando seu solo  5 custa  

de a t e r r a r  ou dessecar lagoas e pantanos, arrancando, mais t a r -  

de, a reas  do proprio mar". (1) 

Ao fim do seculo XVI  a cidade contava com uma populacao de apro - 

ximadamente 1000  habi tantes  e j a  s e  expandia para alem das bor- 

das do Morro do Castelo,  seguindo pe la  area plana e arenosa que 

i a  a t e  o Morro do Manuel de Br i to  (hoje Morro de S.Bento). Co- 

mecava a se  de l inear  o arruamento do centro da cidade, que ti- 

nha uma configuracao precar ia ,  f a t o  que deixou uma heranca que 

i r i a  perdurar por muito kempo. 

O periodo de dominacao do imperio portugues pe la  Espanha (en t re  

1580 e 1640) deixa sua marca na cidade. O "Cabildo" das cidades 

espanholas (camara) tambem vai  aparecer no Rio de Janei ro ,  on- 

de hoje e a Praca XV. A l i  s e  construia  tambem a se, a Cadeia e 

mais t a rde ,  o Paco e o por to  da cidade. 



Nessa epoca a cidade ja  nao e r a  mais apenas um entreposto de 

pau-brasil .  ( 2 )  O Rio comeca a assumir uma organizacao s o c i a l  

e economica, com a agr icu l tu ra  de cana-de-acucar e os enge - 

nhos impulsionando o desenvolvimento da regiao. A mao de o - 
bra  empregada nesse processo 6 a escrava, de negros t raz idos  

da Africa,  que chegam em ritmo crescente de intensidade,  a t e  

o seculo X I X .  

O s  j e su i t a s  ocupam a regiao de Santa Cruz, explorando a a g r i  - 
cu l tu r a  em sesmaria que lhes fo ra  concedida. "Formaram-se 

pequenas povoacoes ao longo de um caminho rudimentar destina- 

do ,, mais t a rde ,  s e  transformar na mais extensa v i a  r a d i a l  

da cidade ( a  a t u a l  Av. B r a s i l ) .  Por outro lado, no s e to r  s u l ,  

o p ropr ie ta r io  da area  que hoje cons t i t u i  Botafogo, abriu um 

caminho para seu engenho e para a Lagoa de ~acopenapa,  ... 
Esse caminho in ic iou  aexpansao da cidade em direcao ao s u l  'I. 

( 3  

Chegamos ao f i n a l  do seculo X V I I ,  com uma populacao en t re  

7 e 8 .000 habi tantes ,  dos .  quais  apenas um t e rco  e r a  de portu- . 

gueses , sendo o r e s t an t e  de indios e negros escravos. 

A s  diferencas soc i a i s  comecam a aparecer espacialmente: " ... 
alem da crescente diferenciacao soc i a l ,  ( a  populacao da cida- 

de) in ic iava  o processo de diferenciacao t e r r i t o r i a l ,  t i p i c a  

e cada vez mais pronunciada na vida do Rio de Janeiro.  Nos 



pontos mais apraz ive is  surgiam as  "chacaras" dos cidiidaos de ca- 

tegbr ia .  O s  casebres dos indios ,  mamelucos e escravos negros 

concentravam-se no morro do Castelo e seus arredores ,  pe las  pra- 

i a s ,  e n t r e  os  alagadicos e a margem dos cambnhos".;(4) 

No i n i c i o  do seculo X V I I I  o c i c l o  da cana-de-acucar comeca en-*. 

t r a r  em dec l in io ,  ao mesmo tempo em que passa a ampliar sua di-  

mensao o ciclo da mineracao. O polo dinamico da economia da co- 

lon ia  s e  desloca da regiao  m r d e s t e  para o ekxo Vila  Rica (Ouro 

Pre to)  - Rio. (13)  Em 1710 a populacao da cidade ja e r a  de 

12.000 habi tan tes ,  a t ingindo os 30.000 em 1763, ano da sua 

transformacao em sede do B r a s i l  colonia .  O Rio de Janei ro ,  com 

e s s a  nova funcao e tambem como por to  exportador dos minerais pre  - 
ciosos ext ra idos  das Minas Gerais,  s e  desenvolve bas tante  e em 

1759, com a expulsao dos j e s u i t a s ,  novas a reas  foram incorpora- 

das 5 cidade (S .~ r i s tOvao ,  Santa Cruz, Engenho Velho, Engenho 

Novo, Engenho de Dentro) . 

Ainda no seculo X V I I I ,  " e digno de mencao o arrasamento do Mor - 
r o  das Mangueiras (Lapa), cu ja  t e r r a  se rv iu  para  terminar O 

a t e r r o  da Lagoa do ~ o q u e i r a o " ,  ( 6 )  l o c a l  onde f o i  construido o 

Passeio publico em 1779. 

Residencia o f i c i a l  do Vice-Rei, o Rio goza de p r i v i l e g i o s  e 

chega ao f i n a l  do seculo X V I I I  com uma populacao aproximada de 

45.000 habi tan tes .  



O i n i c i o  dos anos 1800 e marcado por profundas transformacoes 

na cidade. Enquanto nos s ~ c u l o s  a n t e r i o r e s  caracterizaram-se 

esforcos  no sen t ido  de aprovei ta r  o velho cent ro  da cidade, 

no seculo X V I I I  comeca uma rapida expansao para  a s  p e r i f e r i  - 

as.  A mancha urbana s e  espalha,  mas sempre emprensada pelos 

acidentes  geograficos. 

Com o deslocamento da fami l i a  r e a l  portuguesa para  ca,  em 1808, 

15000 pessoas que acompanhavam a c o r t e  s e  encorporaram 2 po- 

pulacao do Rio de Janeiro.  No mesmo ano D. ~ o a o  V I  decre ta  a3 

aber tura  dos por tos  do B r a s i l  e ,  com i s s o ,  muitos comercian - 
t e s  e s t r ange i ros  vieram para  a cidade - primeiramente os in--* 

g leses  e depois da queda de ~ a p o l e a o  I em 1814, os  franceses .  

Pouco tempo depois de sua chegada, a c o r t e  s e  desloca para a 

Quinta  da Boa Vis ta ,  no b a i r r o  de ~ . ~ r i s t O v a o .  

"Em pouco tempo surgiam inumeras construcoes a margem do t recho 

e n t r e  a c o r t e  e o cent ro ,  em uma extensao de cerca  de 4 qui lo-  

metros. Era realmente o progresso,  em 5 anos, maior do que 

tudo o que a cidade presenciara  e m  quase 300 anos, desde sua 

fundacao". ( 7 )  

Em 1815 a cidade passa a condicao de Cap i t a l  do Reino Unido de 

Portugal  "d '~quem - - e ~ ' ~ l e m - m a r " .  A cidade c resc ia ,  roubando - 5 

r e a  ao mar a t raves  de a t e r r o s .  Algumas v i a s  ja haviam s i d o  



pavimentadas quando, em 1821, D.Joao V I  r e to rna  a  Portugal.  O s  

t r e z e  anos de presenca da c o r t e  s ignif icaram um aumento de 

quase tres vezes na populacao, que passa a  112.700 habi tantes .  

Um ano depois da v o l t a  de D . J O ~ O  V I  o  B r a s i l  torna-se indepen- 

dente ~ o l i t i c a m e n t e  de Portugal.  Em 1834 a  cidade do Rio de 

Jane i ro  e  suas  adjacencias sao desmembradas do Estado do Rio 

de Jane i ro ,  para  c o n s t i t u i r  o  " ~ u n i c i p i o  Neutrow. 

A pr imeira  l inha  de trem, construida e n t r e  1855-58 por D.Pe- 

dro 11, e o desenvolvimento da i n d u s t r i a  in tens i f icaram o de - 
senvolvimento do Rio de Janeirori ,  que cresceu de 60 .000  habi - 
t a n t e s  para  mais de 500.000, por v o l t a  do fim do seculo X I X  ". 

Neste periodo, a  cidade cobriu praticamente toda a  a rea  de Bo- 

tafogo, Flamengo, chegando a t e  Sahta Teresa, pe lo  s u l .  Para o 

nor te ,  a  topograf ia  e r a  menos i n g r a t a  ,e  a  cidade s e  espalhou 

muito mais, principalmente depois da construcao do Canal do 

Mangue, em 1857. O Bairro de S.~ris tOvao,onde no i n i c i o  do 

s6culo h a v i a - s e  alojado a  famxlia r e a l  e  sua c o r t e ,  ca rac te r i -  

za-se como a area  r e s i d e n c i a l  da populacao mais abastada. 

O t ranspor te  de passageiros,que desde o i n i c i o  do seculo j a 

se f a z i a  em veiculos de t r acao  animal, melhora bas tante  Por 

v o l t a s  do meio do seculo,  com o aparecimento dos bondes puxa - 



dos a burro. 

"Em 6 de julho de 1892 da a cidade um grande passo, pois  10 bon- 

des e spec ia i s  puxados a burro,  conduzindo o Presidente  da ~ e p U  - 
b l i c a  (Marechal Flor iano Peixoto) e a l t a s  autor idades,  a t raves  - 
sam o t u n e l  que o engenheiro Coelho Cin t ra  pe r fu ra ra  no Morro do 

Barroso, em Botafogo, a t ingindo os a r e a i s  de Copacabana ap %e- 

blon , a t e  entao inacess ive is .  I s t o  nao f icou sem consequencias: 

v i r i a  transformar a cidade, modificar os habi tos  de sua popula- 

cao e a l t e r a r  os va lores  imobi l ia r ios .  A populacao, a t e  entao 

in te ressada  apenas na penetracao para o s e r t a o  car ioca ,  pe la  p r i  - 
meira vez voltou seus olhos para  o oceanoN. ( 9 )  

Nesse mesmo ano a t r acao  animal dos bondes e s u b s t i t u i d a  pele  e- 

nerg ia  e l e t r i c a  e passa a s e r  o p r i n c i p a l  meio de t r anspor te ,  a s  - 
sumindo grande importancia na expansao da Zona Sul.  A s  p a r t e s  

oes te  e norte  da cidade, expandem-se gracas 2s melhorias de loco - 
mocao permitidas com a ins ta l acao  das f e r rov ias .  

No f i n a l  do seculo X I X ;  a s  l inhas  de trem ja atingiam Duque de 

Caxias, o que abr iu  caminho para  a ocupacao da cos ta  oes te  da 

~ a i a  de Guanabara. ~ambem Deodoro passou a s e r  servido por uma 

l inha ,  que permit iu  a incorporacao de novas areas  r e s idenc ia i s  

e i n d u s t r i a i s .  



A s  es t radas  de f e r r o  ltconcorreram ainda para o saneamento e o 

desenvolvimento de grandes extensoes de t e r r a ,  inteiramente a- 

bandonadas e degradadas apos a abolicao da escravatura em 

1888. E in te ressan te  observar que essas  mesmas es t radas  de 

f e r r o  contribuiram para a degradacao da chamada Baixada Flumi- 

nense, pois  determinaram o abandono da p recar ia  navegacao f l u  - 
v ia1  da Baixada, do que resul tou o assoreamento dos r i o s  e o 

advendo da malaria" . (1'0 ) 

O censo de 1872 mostra que a cidade ja passa a uma condicao 

de predominancia do s e t o r  t e r c i a r i o :  17.020 habitantes  na 

agricuatura contra  mais de 20.000 em at ividades comerciais . 
Nesta epoca, as  pessimas condicoes sanitarias da cidade torna- 

va nulo seu crescimento vegetativo. O s  incrementos demografi- 

cos eram devidos principalmente 5 imigracao es t range i ra ,  aumen- 

tando a populacao da cidade em 250.000 novos habitantes  no pe - 
r iodo 1872-1890. 

A p a r t i r  de 1889, com a ~ e p u b l i c a ,  o ~ u n i c i p i o  Neutro passa a 

ca tegor ia  de D i s t r i t o  Federal (1891j, e ja conta com 522.650 ha - 
b i t an t e s ,  segundo o censo de 1890, enquanto S.Paulo nao passa - 
va dos 6 0 , 0 0 0 .  

- 
O comeco do seculo XX va i  t r a a a r  profundas transformacoes a 

cidade. A administracao do p r e f e i t o  Pere i ra  Passos e responsa - 



v e l  p e l a  remodelacao do cent ro  e construcao da Av. Rio Branco, 

assim como pelo  i n i c i o  de obras de saneamento, para  diminuir 

os e f e i t o s  das epidemias que assolavam a cidade. 

"As l inhas  f e r r e a s  foram um f a t o r  importante no desenvolvimen- 

t o  do Rio durante e s s e  periodo, ja que atraiam i n d u s t r i a s  e 

grupos de t rabalhadores  i n d u s t r i a i s .  A s s i m  srg~do, as  pequenas 

es tacoes  f e r r o v i a r i a s  do seculo X I X  cresceram e tornaram-se su  - 

burbios semi-industr ia is  no seculo XX. fi o caso de Madureira, 

~ e i e r ,  Penha, cobrindo quase toda a a rea  nor te  da cidade ve- 

lhat1. (.11) 

O sistema de t r anspor tes  da cidade permite a ocupacao de Ipa- 

nema, Leblon, Jardim Botanico, ~ a v e a ,  etc.I1 Duas camadas so- 

c i a i s  s e  diferenciam muito: a pr imeira ,  diretamente. l igada  2 

i n d u s t r i a ,  ocupa a Zona Norte da cidade ao longo das v ias  f e r -  

r e a s ,  enquanto que a ou t ra ,  geralmente mais l igada  ao s e t o r  

de prestacao de se rv icos ,  i n s t a l a - s e  mais confortavelmente ao 

longo das: p r a i a s  oceanicas". ( 12) 

Em 1920 , a populacao da cidade a t inge  1 milhao de habi tan tes  

com crescimento calcado nao mais na imigracao es t r ange i ra ,  que 

c a i  de ,  30% do incremento populacional em 1890 para 13% em 

1940, mas s i m  nos movimentos migrator ios  nacionais.  



A base ag r i co la  da economia do p a i s  en f ren ta  s e r i a s  c r i s e s  na 

decada de 20 e o "&cordo de ~ a u b a t e "  (13) , de 1906, ja nao r e s o l  - 
v i a  mais o problema dos produtores de cafe .  O s  c a p i t a i s  co - 
mecam a s e  deslocar  para a s  cidades de S.Paulo e Rio de Janei-  

r o ,  buscando uma a l t e r n a t i v a  na i n d u s t r i a .  

A deter ioracao  da economia agr i co la  i n t e n s i f i c a  cada vez mais 

os f luxos migrator ios  e a cidade do Rio de Jane i ro  nao e capaz 

de oferecer  empregos na mesma razao em que aqui chegam:. os  no - 
vos contingentes de t rabalhadores .  

"Na decada dos quarenta ,  devido a um desordenado s u r t o  causado 

p e l a  c r i s e  a g r a r i a  ainda i n t e n s i f i c a d a  pe la  Segunda Grande Guer - 
r a ,  surgiram problemas de in f ra -es t ru tu ra  e de habitacao em 

grandes proporcoes, sem encontrarem solucao". (14  ) 

Esse periodo v a i  t r a z e r  mudancas em toda a e s t r u t u r a  da cida- 

de, a um ritmo que pode s e r  aval iado pe lo  crescimento demogra- 

f i c o .  Passaram-se 355 anos a t e  que em 1920 a cidade a t i n g i s s e  

a c i f r a  de 1 milhao de habi tan tes .  Em v i n t e  anos, e s s a  quant i  - 
dade mais que dobra, chegando a 2.380.000 em 1950. Dez. anos 

a mais, e a cidade passa a t e r  mais um mi1h:ao de novos habi - 
t a n t e s ,  e chegamos a 1970, com 4.300.000 apenas no a t u a l  Muni- 

c i p i o  do Rio de Janeiro.  



QUADRO I: 

CRESCIMENTO DEMOG&ICO DA CIDADE DO R I O  DE JANEIRO (15) 

O r i tmo de crescimento demografico da cidade nao e acompanhado 

pe lo  da producao de habitacoes.  O s  contingentes de imigrantes 

encontram um mercado de t r aba lho  de pequeno dinamismo, o que 



f az  com que aumente gradativamente os  indices  de desemprego e 

subemprego. Esses novos hab i t an tes  buscavam uma loca l izacao  

proxima a suas fontes  de renda, que estavam no cent ro  da c ida  - 
de e na Zona Zul, principalmente. nesse contexto que ve- 

mos s e  desenvolver a favela ,  solucao car ioca  para um problema 

cronico do subdesenvolvimento: super-urbanizacao, exodo-rural, 

a l t a s  t axas  de na ta l idade ,  desemprego, subemprego, marginali- 

dade, f a l t a  de habitacoes.  . . Em suma, miser ia .  



CAP~TULO IV ANALISE ESTRUTURAL DO DESENVOLVIMEN- 

TO RECENTE DA CIDADE E SUAS REPER- 

CUSSOES SOBRE O PROBLEMA HABITACIONAL 



Nossa revisao teorica nos mostrou um conjunto de fatores que 

exercem influencia sobre a distribuicao espacial das ativida - 

des economicas e das habitacoes. Em nossa analise dinamica, 

agrupamos os mesmos em quatro grandes categorias, que chama- 

mos de variaveis organizacao economica, populacao, tecnolo- 

gia e espaco geografico. 

Ao estudarmos o caso do desenvolvimento recente da Area Me - 

tropolitana do Rio de Janeiro nos deparamos, de inicio com a 

limitacao de apresentarmos um quadro significativo da reali- 

dade com apenas essas quatro variaveis. 

Mudancas vem se dando na estrutura de demanda por terra, se- 

ja para fins produtivos como para localizacao residencial . 
Essas variacoes naquilo que os economistas chamam de "pro - 
pensoes" se consubstanciam em transformacoes na estrutura ur - 

bana, seja atraves de uma nova disposicao espacial das ativi - 

dades geradoras de renda e emprego, seja por um diferente or 

denamento fisico dos estratos sociais. 

Em termos residenciais, tanto a periferia norte quanto a or- 

la sul vem se caracterizando, nos ultimos anos como areas de 

expansao da mancha urbana do Rio de Janeiro. Mas vemos, niti - 

damente, que os estratos da populacao que se instalam nessas 

zonas sao diametralmente  oposto.^ na hierarquia social. Ca - 



madas sociais de alta renda buscam, por exemplo, as frentes de 

expansao de S.Conrado e Barra da Tijuca, enquanto grande parte 

do incremento populacional de baixa renda vem se localizando 

em Duque de Caxias, Nova Iguacu, S.J.Meriti, S.Goncalo, etc. 

Por outro lado, constata-se que a localizacao periferica das 

classes trabalhadoras contrasta com a ainda concentrada locali - 

zacao das atividades geradoras de renda e emprego em torno do 

centro do sistema urbano. Essa constatacao nos leva a supor 

que, em termos de padroes determinantes das aspiracoes pela 10 - 

calizacao habitacional da populacao de baixa renda, a realida- 

de tem mostrado uma tendencia a um afastamento da habitacao em 

relacao ao local de trabalho. (1) 

Para que essa dissociacao seja compreendida, e necessaria a 

definicao de uma outra instancia, para agregarmos aos quatro 

parametros norteadores de nossa analise, que e a institucional. 

Esta, em um enfoque din~ico, transcendera os outros niveis,de 

vez que 6 o instrumento politico dos grupos que detem o proces - 

so de tomada de decisoes. 

Para efeito de compatibilizacao metodologica , com nosso marco 

de referencia teorico, procuraremos apresentar a analise do 

uso residencial do solo para a populacao de baixa renda no Rio 

de Janeiro segundo esses cinco parametros. 



a) organizacao 'economica 

Como ja vimos, a organizacao economica da cidade do Rio de 

Janeiro esta relacionada com o processo de industrializa - 

cao iniciado a partir das crises da economia cafeeira nos 

anos 20 e 30. Esse processo, aliado a problemas estrutu - 

rais da agricultura brasileira, tem representado um forte 

"fator de atracao" pela cidade das populacoes "expulsas" do 

campo. ( 2 )  

A conjuntura de guerra acelerou ainda mais a industrializa - 

cao , com o governo do Estado Novo empregando mecanismos 

de fomento atraves da participacao estatal na geracao de 

infraestrutura. Essa aceleracao no setor secundario im- 

primiu novo dinamismo ao processo de urbanizacao. 

Parisse ilustra bem o fenomeno: ". .. os oitos anos do Esta - 
do Novo vem a entrada do Brasil numa nova fase de sua His- 

toria. A urbanizacao se processa com rapidez por causa do 

aumento acelerado da populacao, das aspiracoes para os mo- 

- dos de vida do mundo industrial e da industrializacao.~lem 

dessas causas imediatas e nacionais, a Segunda Guerra Mun- 

dial (1939-1945) explica a profunda mutacao do pais. A 

guerra acarreta uma nova inflacao mas, ao mesmo tempo, obri - 

ga o Brasil a transformar sua industria e aumentar sua re- 

de de transportes internos para produzir e repartir os bens 

de consumo, a fim de substituir as importacoes. A guerra 



empurra o Brasil numa revolucao economica que se exprime pela 

criacao de uma industria metalurgica (perto do Rio constroi-se 

o conjunto de Volta Redonda entre 1942 e 1944) e tambem, pe- 

lo progresso que acompanha o desenvolvimento das cidades..." 

( 3  

E ainda Parisse que nos diz que o "Rio se torna um dos maiores 

mercados de trabalho do Brasil. Por isso a ~etropole canaliza 

grande parte do fluxo das imigracoes internas. Entre 1940 

e 1950, o exodo rural leva para a Capital umas 400.000 pessoas, 

das quais 53,9% vem dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais". (4) 

Mas toda a dinamica que o processo de industrializacao gerou 

no Rio de Janeiro nao bastou para que fossem gerados empregos 

na mesma razao em que aqui chegavam os imigrantes. O Rio, que 

ja tinha uma vocacao terciaria, dada sua funcao historica de 

cidade administrativa (capital do pais), ampliou ainda mais 

esse setor conforme nos mostra o Quadro 2. 

Quadro 2 - ~opula~ao Economicamente Ativa 1950-1960 - Censos 

IBGE ( 5 )  

ATIVIDADES 1950 1960 

~r imar ias 24.401 2,5% 20.927 1,8% 

Secundarias 250.665 26,1% 237.209 20,2% 

~erciarias 685.120 71,4% 918.092 78,0% 

TOTAL 960.182 100,0% 1.176.228 lOO,? % 



Nas atividades terciarias estao englobadas tanto as ocupacoes 

vinculadas ao mercado de trabalho formal (MTF) quanto ao mer- 

cado nao formal (MNF). No primeiro caso estavam incluidos en - 

tre outros, todos os funcionarios publicos que a Capital do 

pais, atraves da administracao populista de ~etulio Vargas o- 

ferecia. No segundo, os "biscates" se apresentavam como a a1 - 

ternativa de subsistencia das camadas da populacao que nao 

conseguiam um vinculo formal com o mercado de trabalho da ci- 

dade . ( 6 )  

O inicio da decada de 60 e marcado pela transferencia dla Capi - 

tal para ~rasilia. A oferta de empregos publicos, que ja nao 

se expandia muito desde o fim do Governo Vargas, entrou em 

fase de estagnacao e isso -ai se refletir ainda mais em aumen - 

to de pressao sobre o MNF. 

Como conclusao das consideracoes sobre a variavel organizacao 

economica, podemos afirmar que: 

o processo de industrializacao, no Rio de Janeiro, repre- 

senta uma aceleracao no crescimento populacional que, por 

sua vez, acarretou um incharnento no setor terciario, mais 

especificamente no mercado naoformal. 



O crescimento demografico da cidade do Rio de Janei ro  tem nos mos- 

t rado  tres desigualdades basicas:  

- a que s e  v e r i f i c a  e n t r e  a s  taxas de crescimento de cada e s t r a t o  

s o c i a l  

- a do crescimento da populacao economicamente a t i v a  em re lacao  

a populacao t o t a l  

- a desigualdade na d i s t r i b u i c a o  espac ia l  da renda monetaria. 

Tratemos de ana l i sa - l a s ,  com maior detalhe:  

b. 1) 

No ant igo  estado da Guanabara, o crescimento da populacao economica - 

mente a t i v a  com renda a t e  2,5 s a l a r i o s  minimos, na decada de 60 , 
f o i  de praticamente 100%, enquanto que a taxa  de crescimento de PEA 

como um todo, no mesmo periodo, f o i  de apenas 3 4 % .  ( 7 )  

O incremento populacional,  (como um todo) como vimos, vem s e  dando 

a um ri tmo mais intenso do que o crescimento vegetat ivo da popula- 

cao da cidade, devido aos f luxos migrator ios  de out ras  zonas para 

a Area Metropolitana do Rio de Janeiro.  Esses migrantes que chg 

gam a metropole sao,  em g e r a l ,  mao-de-obra ag r i co la ,  sem qualquer 

qual i f icacao  tecnica  e que vem aumentar o contingente de t rabalhg  



dores que buscam ocupacao na cidade. Esse fenomeno expl ica o maior 

crescimento dos e s t r a t o s  de baixa renda em re lacao  5 camada de popu - 

lacao de mais a l t a  renda. 

Essa populacao, chegando 5 cidade, s e  depara com o problema de con- 

segu i r  moradia no mercado imobi l ia r io .  

Vet te r  c l a s s i f i c a  o mercado habi tac ional  para a populacional de b a i  - 
xa renda da seguinte  maneira: (8) 

I - -Msrm& i l e g a l  ( f ave las )  

I1 - Mercado l e g a l  

A - Privado 

1. ocupacao pelo proprietar io: loteamento popular 

2 .  ocupacao por inqui l inos :  

a )  cabecas de porco e casas de comodo 

b) avenidas e c o r t i c o s  

3 .  b a i r r o s  operar ios  

publico 

1. permanente, tendo o ocupante acesso a propriedade ( a t e  

25  anos de amortizacao) 

a )  apartamentos (conjuntos habi tac ionais )  

b)  casas simples ou geminadas ( v i l a s )  

2 .  temporario (tr iagem) 



A dif icu ldade  em conseguir ocupacao no mercado de t rabalho  formal 

f o i ,  em grande p a r t e ,  responsavel pelo crescimento das f ave las  (mel 

cado i l e g a l )  a p a r t i r  da decada de 40. Localizadas nas " e n t r e l i -  

nhas" dos b a i r r o s ,  inicialmente,  e depois tambem na p e r i f e r i a  da 

cidade, a s  favelas  significavam , por um lado, uma habitacao a bai-  

xo custo e por out ro  lado, proximidade das oportunidades de subsis-  

t e n c i a  no MNF. 

Entre 1920 e 1939, estima-se que 20.506 migrantes com mais de 25 

anos s e  fixaram em favelas .  Na decada de 40 e s t a  c i f r a  dobra, pas- 

sando para 40.975 novos migrantes acolhidos por favelas .  ( 9 )  

Se compararmos dados c e n s i t a r i o s  de 1950 e 1960, podemos t e r  uma 

boa dimensao do que f o i  o processo de crescimento das favelas  na 

cidade do Rio de Janeiro.  (10) ( ~ u a d r o  3) 

Quadro 3 - ~ o p u l a c a o  favelada e nao favelada .1950-1960 

1950 1960 Incremento Incremento 
Absoluto Relativo 

N o  de favelas  59 147 88 1 4 9 %  

Pop. favela  169.305 335.063 165.758 97% 

Pop. nao favelada 2.377.451 2.281.908 904.457 37$ 



Como vemos, o crescimento da populacao favelada f o i  de ordem de 9 7 %  

na decada de 50, o que corresponde a um incremento anual de 7 % ,  ao 

passo que a populacao nao favelada cresceu 37%, o que da uma taxa  

anual de 3,3%. 

Segundo Par i s se ,  "O numero de favelas  mostra que nao s e  t r a t a  so  - 

mente de d i l a t a c a o  dos nucleos j a  recenseados em 1950. A populacao 

das f ave las  recenseadas e m  1950 aumentou de 65.000 pessoas, s e j a  

por v o l t a  de 38%, percentagem igua l  5 da populacao nao favelada da 

Guanabara. Como s e  a s  f ave las ,  alguns anos depois de sua implan - 

tacao,  crescessem ao ri tmo da cidade. A s  novas f ave las  passaram a 

ab r iga r  aproximadamente 100.000 moradores". (11) 

b. 2 )  

A cidade r e f l e t i a  a tendencia nacional de crescimento demografico 

calcado mais no aumento da t axa  de natal idade do que em incrementos 

na expecta t iva  de vida.  A s s i m  sendo, e n t r e  1950 e 1960, segundo 

dados do IBGE, a populacao do ant igo  D i s t r i t o  Federal  aumentou em 

37% enquanto que a populacao economicamente a t i v a  (PEA) cresceu 

apenas 2 2 , 4 %  na cidade. Esses dados ref le tem um aumento no indice  

de pressao da populacao t o t a l  sobre a PEA (PT/PEA), f a t o  que nao 

f o i  compensado a t raves  de incrementos no s a l a r i o  r e a l .  Com i s s o  , 

c a i  o poder a q u i s i t i v o  das f ami l i a s ,  o que, por um lado gera a ne - 
cessidade de incorporacao de novos individuos ao mercado de t r a -  

balho e ,  por out ro  lado, gera um impacto negativo nas condicoes de 

habitacao. 
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A f igura  1 6  nos mostra que o s a l a r i o  dos trabalhadores nas indus - 

t r i a s  de transformacao tem uma t r a j e t o r i a  proxima a do indice de 

aumento do custo de vida. Nota-se o crescimento, no tempo, da d i s  - 

paridade en t re  a s  aceleracoes no crescimento do s a l a r i o  minimo e 

do custo de habitacao. Esses dados refletem a c r i s e  habitacional 

da cidade, que v i ab i l i z a  ainda mais o crescimento do fenomeno da 

faveiizacao. ( 1 2 )  

b. 3 )  

Apesar da tendencia local izacao da populacao de baixa renda vincu - 
lada ao MNF nas proximidades dos bai r ros  de c lasses  a l t a  e media , 
o desenvolvimento da cidade vem caracterizando uma hierarquizacao 

do uso res idencia l  do solo,  com cada e s t r a t o  crescendo mais em a l -  

gumas areas  especif icas.  

A topografia d i f i c i l  da cidade tem res t r ing ido  bastante a expansao 

das areas cen t ra i s  e das zonas norte  e s u l ,  que sao responsaveis 

por grande par te  da o fe r t a  de oportunidades de.emprego (ou sub-em- 

prego, "biscates" ,  e t c . ) .  Esta r e s t r i cao  f i s i c a  vai  s e  r e f l e t i r  

em uma curva de o fe r t a  de t e r r a  com um grau de e las t i c idade  muito 

pequeno, o que vai  determinar um a l t o  custo desse fa to r .  ~ a i ,  O 

crescimento das favelas nesses ba i r ros  se ve limitado, uma vez que 

a populacao de baixa renda nao tem condicoes de competividade em 

um mercado imobil iar io com precos tao avi l tados.  h li as, nunca e 

demais r e p e t i r  que as  favelas s e  caracterizaram, ha poucas decadas, 

como uma a l t e rna t i va  habitacional de grande acessibi l idade,  exata- 



mente pe lo  f a t o  do cus to  da t e r r a  onde s e  localizavam s e r  muito b a i  - 

xo ou, em muitos casos,  inex i s t en tes .  Ora, s e  a t e  mesmo a s  a reas  

que anteriormente s e  caracterizavam como "ent re l inhas"  passam a 

s e r  incorporadas ao jogo especulat ivo de mercado, realmente nao e 

d i f i c i l  entender que e s t e j a  havendo uma estagnacao no crescimento 

das f ave las  nessas zonas. Mais que i s s o ,  os  dados vem nos mostran - 

do uma diminuicao r e l a t i v a  da populacao favelada em re lacao  

e s t r a t o s  da populacao de renda mais elevada nas a reas  da zona 

e centro.  

A zona s u l ,  que em 1950 abrigava 25,4% da populacao favelada 

cidade, passa,  em 1960 para 1 9 , 6 .  O cent ro  da cidade, onde em 

viviam 4,3% dos favelados em 1 9 6 0  so  contava com 3,6% do t o t a l  

cidade. (13) 

aos 

s u l  

da 

50 

da 

Bairros como S.CristOvao (18,8% em 1950 e 33,3% em 1960) continuam 

com um ritmo de crescimento da populacao favelada elevado, mostran- 

do o i n i c i o  de uma tendencia que e a de expansao das areas  favela  - 
das pelos  eixos de t r anspor te  f e r r o v i a r i o  da Central  do Bras i l  e 

da Leopoldina e pe las  margens das Avs. B r a s i l  e Suburbana. 



Chegamos a 1970 com o uso res idenc ia l  do s o l o  r e f l e t i n d o  ja um a l t o  

grau de concentracao espac ia l  da renda monetaria. O s  mapas 2 a 10 

nos mostram a d i s t r i b u i c a o  e s p a c i a l  do indice  Shevky-Williams-Bell 

para os  rendimentos da populacao economicamente a t i v a ,  segundo 9 d i  - 

f e r e n t e s  ca tegor ias  de renda, na Area Metropolitana do Rio de Janei  - 

ro ,  de acordo com os  dados do censo de 1970. ( 1 4 )  

MAPA 2 - indice  S-W.B da PEA na AMRJ - Sem rendimento em 1970 

MAPA 3 - indice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda a t e  Cr$100 em 1970 

MAPA 4 - i nd ice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda 101 e 200 cruze i ros  

em 1970 

MAPA 5 - i nd ice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda e n t r e  2 0 1  e 300 

cruze i ros  em 1970 

MAPA 6 - indice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda e n t r e  301 e 500 c ru  - 

ze i ros  em 1970 

MAPA 7 - i nd ice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda e n t r e  501 e 1000 

cruze i ros  em 1970 

MAPA 8 - indice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda e n t r e  1001 e 1500 

cruze i ros  em 1970 

MAPA 9 - i nd ice  S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda e n t r e  1501 e 2000 

cruze i ros  em 1970 

MAPA 10-  indice  de S-W-B da PEA na AMRJ - Com renda superior  a 

2000 cruze i ros  em 1970. (15) 

O indice  Shevky-Williams-Bell e um indicador que nos permite aval i -  

a r ,  no caso, o grau de concentracao em cada e s t r a t o  de renda em 



di fe ren tes  zonas da Area Metropolitana do Rio de Janeiro. Foram 

consideradas 36 areas d i s t i n t a s ,  correspondendo 5s 23  ~ e g i o e s  Admi- 

n i s t r a t i v a s  do ~ u n i c i p i o  do Rio de Janeiro e mais os outros 13 muni 

c ip ios  que compoem a AMRJ: (16)  

NITEROI  

S. GONCALO 

DUQUE DE CAXIAS 

NOVA IGUACU 

PETR~POLIS 

I T A G U A ~  

ITABORA~ 

S. JOAO DE MERITI 

N I L ~ P O L I S  

PARACAMBI 

MAGI~ 

MARICA 

M G A R A T I B A  ( 1 7 )  

O calculo do indice S-W-B 6 f e i t o  atraves da ponderacao da importan- 

c i a  de cada e s t r a t o ,  em cada area,  primeiramente em relacao ao mes- 

mo e s t r a t o  nas outras  areas e ,  depois, em relacao 2 importancia r e l a  - 

t i v a  desse e s t r a t o  na area em questao. 

Cada mapa nos mostra as  areas da concentracao de um determinado e s  - 
t r a t o  de renda. O s  indices S-W-B obtidos para cada uma das 35 areas 

estudadas sao grupados em 5 in tervalos ,  correspondendo a 5 diferen- 



t e s  tonal idades do mapa. Quanto mais escura a  mancha em determinada 

a rea  maior o  indice  e ,  portanto,  mais concentrada a  renda do e s t r a t o  

em questao nessa area .  

A s s i m ,  temos que a  maior concentracao r e l a t i v a  de populacao sem ren- 

dimento s e  da nos municipios de I t agua i  e  I t a b o r a i  (mapa 2 ) .  A e x p l i  - 

cacao dessa constatacao e que s e  t ra tam de d o i s  municipios focos de 

concentracao de migrantes recem-chegados, s e j a  do nor te  do Estado do 

Rio de Jane i ro ,  s e j a  de out ros  estados.  Esses municipios , embora 

incorporados AMRJ, ainda possuem uma e s t r u t u r a  economica bas tante  

ag r i co la ,  sendo que em I t agua i  comecam a  b r o t a r ,  recentemente, d iver  - 

s a s  indus t r i a s .  

O mapa 3 ,  que mostra o  e s t r a t o  de renda de zero a  100 cruzeiros,tem 

sua maior intensidade em ~ a r i c a ,  que tambem e um municipio de base 

economica a g r i c o l a ,  so  que com populacao pouco menos movel que I t a -  

guai e  I t abora i .  

O mapa 4 ,  compreende o  e s t r a t o  de 1 0 1  a  200 c ruze i ros ,  o  que va le  d i  - 

zer a  maior inc idencia  r e l a t i v a  de populacao na f a i x a  de um s a l a r i o  

minimo da epoca. Nesse mapa s e  caracterizam como de maior intensida-  

de os  municipios p e r i f e r i c o s  da AMRJ.  



O s  mapas 5 e 6 mostram que o maior indice  da populacao com renda 

e n t r e  um e 2 , 7  s a l a r i o s  minimos s e  s i t u a  nos municipios de S.Gon - 

ca lo  e S.J. de ~ e r i t i  e nos suburbios mais d i s t a n t e s  do municipio 

do Rio de Janeiro.  

No mapa 7 aparecem plotados os  resul tados  para a camada da popu- 

lacao com renda e n t r e  2,7 e 5,4 s a l a r i o s  minimos. Esse e s t r a t o  

de renda tem seu maior ind ice  nos b a i r r o s  da zona Norte em em 

p a r t e  de Ni te ro i ,  caracter izando o que podemos chamar de c l a s s e  

media. 

A populacao com renda e n t r e  5,4 e 8 , l  s a l a r i o s  minimos aparece 

no mapa 8, que tem maior intensidade nas a reas  do centro da c ida  - 

de e Lagoa, assim como o cent ro  de NiterOi e p a r t e  da Zona Sul ,  

em segundo lugar .  Aqui cabe notar  que em 1970 ainda nao havia s i  - 

do removida a fave la  da Catacumba. A ex i s t enc ia  dessa populacao 

de baixa renda na Lagoa puxou o indice  de concentracao do b a i r r o  

para baixo. A s s i m  sendo, s e  os  dados fossem colhidos hoje,  pos- 

sivelmente a Lagoa aparecer ia  com maior concentracao em um e s  - 
t r a t o  super ior  de renda. 

O s  mapas 9 e 10, que representam os maiores e s t r a t o s  ou renda , 

t e m  sua maior intensidade nos b a i r r o s  da zona s u l  da cidade, o 

que vem a confirmar a t e s e  de que e x i s t e  uma hierarquizacao 

crescente  no uso res idenc ia l  do so lo  na AMRJ,  com os  e s t r a t o s  de 



A 
maior renda perdendo sua importancia ,  enquanto c resce  a dos e s t r a -  

t o s  i n f e r i o r e s ,  na medida e m  que s e  a f a s t a  do Centro e Zona Sul  , 

rumo a p e r i f e r i a .  

V e t t e r ,  pa ra  f a z e r  a a n a l i s e  da  d i s t r i b u i c a o  e s p a c i a l  da  renda da 

AMRJ d i v i d i u  o mapa da  c idade e m  q u a t r o  r eg ioes  d i s t i n t a s  (18) ( ~ 2  

pa 11). 

1. N ~ C L E O  - O - 10 km do Centro da c idade do Rio de  J ane i ro ,  r e g i a o  

e s s a  que i n c l u i  o c e n t r o  comercia l ,  N i t e r O i ,  o s  b a i r r o s  

de a l t a  renda (Zona Su l )  e o s  b a i r r o s  de c l a s s e  media 

(Zona Norte)  . 

2 .  PERIFERIA IMEDIATA - 10 - 20 km, que engloba S.Goncalo, o s  subur - 

b i o s  menos d i s t a n t e s  do a n t i g o  e s t ado  da Guanabara e a i n  - 

da a sede do municipio de Duque de Caxias. 

1 
3 .  PERIFERIA INTERMEDI~RIA - que i n c l u i  o s  suburbios  mais d i s t a n t e s ,  

alem dos municipios de S . J O ~ O  de Meriti, Nova 1guacU , 
~ i l o p o l i s  e p a r t e  de S.Goncalo. 

4 .  PERIFERIA DISTANTE - municipios que compoem a AMRJ, mas que ja 

e s t a o  f o r a  da conurbacao, tendo,  i n c l u s i v e ,  grande paz 

t e  da sua  populacao em a t i v i d a d e s  a g r i c o l a s .  





Ao fazermos uma comparacao e n t r e  a d i s t r i b u i c a o  espac ia l  da PEA e 

dos empregos, chegamos ao seguinte  quadro: ( 1 9 )  

Quadro 4 - ~ i s t r i b u i c a o  Espacial  da PEA e dos Empregos 

PEA EMPR 

NUCLEO 

PER. IMED . 
PER. INT . 

Se, ao analisarmos a d i s t r i b u i c a o  espac ia l  da renda na AMRJ,  d i f e  - 
renciarmos a s  ca tegor ias  migrantes e nao migrantes, podemos consta- 

t a r  que a concentracao e ainda muito mais desfavoravel aos novos ha - 

b i t a n t e s  que chegam 5 cidade. (Quadro 5) . (20) 

c )  Tenologia 

"O oceano e a s  a reas  montanhosas que deram 5 cidade do Rio de JaneL 

r o  sua forma ass imetr ica  alongada, sao tambem a causa de uma s e r i e  

de problemas relacionados ao movimento de pessoas e mercadorias ... 
A f i s i o g r a f i a  do Estado da Guanabara forma alguns "gargalos",  como 

o encontrado e n t r e  o mar e a montanha na a rea  de Botafogo. Essa 

s i tuacao  c r iou  a necessidade de aber tura  de tune i s ,  para formar ca- 

minhos adic ionais  de c i rculacao  na cidade ". (21) 



Quadro 5 - ~ i s t r i b u i c a o  e s p a c i a l  da PEA e da  renda segundo grupo de  renda e 

condicao de migrante ou nao migrante ( pe r cen tua i s )  - 1970 

TOTAL 
Tota l  Centro Zona 

Su l  

To t a l  100 34,8 919 13,9 

~ t e  2,7 S.M. 100 29,6 913 1016 

+ de 2,7 S.M. 100 52,5 12,O 25,l 

% da renda 100 53,7 11,O 28,8 

Migrantes 100 34,8 912 16,7 

~ t e  2,7 S.M. 100 32,5 814 15,l 

+ de 2,7 S.M. 100 48, O 14,l 25,6 

% da renda 21,2 1018 215 615 

Nao Migrantes 100 34,8 10,l 12,9 

~ t e  2,7 S.M. 100 28,5 917 8 18 

+ de 2,7 S.M. 100 53,5 1116 25,o 

% da Renda 78,7 42,9 8 15 22,2 

P e r i f  . 
N o r t e  Imed . P e r i f .  

I n t e r .  

- 

P e r i f  
D i s t .  



Para vencer e s ses  obstaculos,  diversos tune i s  foram construidos na 

cidade, sendo que o primeiro de les  , o da Rua Alice,  f o i  construi-  

do em 1887 . ( 2 2 )  ~ l e m  dos tune i s ,  diversos viadutos tem s ido  e d i  - 

f icados ,  numa busca de solucao aos congestionamentos causados pe- 

l o  excessivo adensamento do nucleo da cidade. Cabe lembrar que 

esses  congestionamentos sao funcoes nao apenas do adensamento pu- 

r o  e  simples, mas tambem do c a r a t e r  do mesmo, que mostra um indi-  

ce de crescimento bem maior das  camadas de a l t a  renda, o  que s i g n i  - 

f i c a  aumento no numero de automoveis em circulacao.  

~ l e m  do mais, de vez que 59,1% dos empregos s e  localizam no nucleo, 

e s s e  f a t o r  vem se agregar tambem aos out ros  geradores de conges - 
tionamentos. 

O s  e ixos f e r r o v i a r i o s  (Central  do Bras i l  e  Leopoldina) e  rodovia - 
r i o s  Av.Brasi1, Av.Suburbana e  Av. ~utomovel  Clube, como ja disse-  

mos anteriormente,  t e m  s i d o  v iab i l i zadores  da tendencia de expan - 
sao das a reas  r e s idenc ia i s  de baixa renda, em suas adjacencias.  

O censo de 1950 nos mostra um aumento ver t ig inoso  da populacao na 

p e r i f e r i a  intermediar ia .  Enquanto Ni te ro i  e  S.Goncalo cresceram , 

na decada de 40 a  um ri tmo aproximado ao do Rio (30,4% e 4 2 , 1 %  , 
respectivamente),  Nova Iguacu cresceu 189,4%, Nilopol is  1 0 7 , 9 %  e  

S . J O ~ O  de Mer i t i  93,4%. 



Por outro lado, temos que a taxa de crescimento da populacao fave- 

lada em relacao 5 populacao nao favelada, na zona s u l  da cidade , 
f o i  menor (5,1% e 6 % ,  respectivamente) na decada de 50. O motivo, 

ja  sabemos: a l t o  custo da t e r r a  que implica em aumento dos custos 

das favelas nesses bai r ros .  (23) 

A localizacao das favelas no espaco urbano da Guanabara, na deca- 

da de 1950/60 se  dava em 4 grandes areas: "a  o r l a  Norte da Baia, a s  

zonas da Tijuca, do ~ e i e r  e do l i t o r a l  Sul. Se olharmos para o 

dinamismo do fenomeno, i s t o  e, a relacao en t re  o aumento das •’ave - 
l a s  e o crescimento da Cidade, distinguimos 3 zonas: uma de estagna - 

cao r e l a t i v a  da favela,  nos ba i r ros  que atingiram a saturacao ha- 

b i t ac iona l  ( l i t o r a l  Sul,  f a ixa  centro-Tijuca, Meier),  outra,  nos 

ba i r ros  em processo de adensamento , onde a s  favelas crescem rapida - 

mente ( l i t o r a l  Norte, Madureira, ~ r a j a ,  Anchieta, Governador) e a 

t e r c e i r a  zona: a da p e r i f e r i a ,  onde so agora comeca o processo de 

adensamento com a multiplicacao simultanea das favelas ..." ( 2 4 )  . 

Se o sistema v i a r i o  tem permitido a expansao das populacoes de bai- 

xa renda pela fa ixa  suburbana e pelos municipios per i fe r icos ,  e l e  

e tambem o responsavel pelo aparecimento de alguns sub-centros de 

comercio e servicos.  

A s s i m  sendo, ao longo das l inhas f e r r ea s ,  algumas estacoes s e  so- 

bressaem, como e o caso de Madureira. O mesmo fenomeno s e  da nos 



municipios da p e r i f e r i a ,  onde Nova Iguacu s e  destaca como um sub- 

cent ro  de grande porte .  

Mas a s  melhorias no sistema de t r anspor tes  v i a r i o s  nao respondem 

apenas pe la  or ientacao das t r a j e t o r i a s  de expansao dos b a i r r o s  de 

c l a s s e  baixa. A aber tura  do tune l  Dois ~ r m a o s ,  bem como a constru - 
cao do Elevado do J O ~ ,  com seus 2 tUneis, ab r iu  uma nova e import9n - 

t e  a rea  de expansao para a s  res idencias  da populacao de a l t a  ren- 

da , ao incorporar a Barra da Ti juca e S.Conrado a rede v i a r i a  da 

Zona Sul ,  concluindo a l igacao  rodoviar ia  Rio-Santos . O f a t o r  a- 

cess ib i l idade  aumentou enormemente de importancia nesses dois  b a i r  

r o s ,  j a  que agora pode-se i r  da Barra da Ti juca ao cent ro  da cida- 

de em aproximadamente meia hora, de automovel. Com i s s o ,  o va lo r  

da t e r r a  aumentou bas tante  nesses  l o c a i s ,  chegando a precos proibitivos 2 

par t ic ipacao  da populacao de baixa renda no mercado imobi l ia r io  10 - 

c a l .  

~ a o  e d i f i c i l  prever que, assim como occoreu nos outros  b a i r r o s  da 

Zona Sul,  os dados do proximo censo nos mostrarao, na area  uma taxa  

de crescimento muito maior dos e s t r a t o s  de a l t a  renda do que dos de 

baixa renda. 

Finalmente, ainda no ;tem tecnologia ,  cabe a s s i n a l a r  a importancia 

da construcao do ~ e t r O  que, ao a t i n g i r  o nucleo e a pa r t e  da p e r i  - 
f e r i a  imediata permi t i ra  um maior adensamento dessas a reas  , o que 



repercutira em uma maior valorizacao relativa dos terrenos em sua 

area de atendimento.  ai, novamente devera aumentar a tendencia a 

concentracao das camadas da populacao de maior renda nessas areas, 

empurrando espacialmente os estratos mais pobres rumo 5 periferia 

intermediaria. 

d) O Espaco ~eografico 

Quanto aos aspectos fisicos da Area Metropolitana do Rio de Janei- 

ro, muito ja falamos em itens anteriores. Cidade erguida em re - 
giao de topografia dificil, teve um crescimento altamente vertica - 
lizado nos bairros do nucleo, devido ao alto custo de geracao de 

infraestrutura capaz de integrar novas areas. Assim sendo, ate 

mesmo encostas de montanhas, onde o custo da construcao e bem mais 

elevado, passaram a ser incorporadas 5 medida em que os terrenos 

baldios e as construcoes mais antigas de 1 ou 2 pavimentos iam se 

esgotando, substituidos por arranha-ceus. 

As outrora "entrelinhas" dos bairros passam, cada vez maista ser 

economicamente viaveis para construcao de edificacoes. I? assim 

que vemos o ritmo assustador de adensamento da Zona Sul, onde Copa- 

cabana desponta como uma das maiores densidades demograficas do 

mundo. 

Muito tem-se feito para vencer os acidentes geograficos da cidade. 



~ G n e i s ,  pontes ,  e levados,  e t c ,  mas passados mais de qua t rocen tos  

anos da sua  fundacao, o Rio de J a n e i r o  a inda  "preserva"  um dos 

m a i s  g raves  de seus  problemas f i s i c o s .  Localizado e m  r e g i a o  a l a  - 

gadica ,  a c idade t e m  s i d o  h i s to r icamente  vu lnerave l  a inundacoes 

nas  epocas de chuvas m a i s  i n t e n s a s ,  inundacoes e s s a s  que trazem 

grande quant idade de  t e r r a  d a s  montanhas. 

Se, e m  epocas passadas ,  o Rio e r a  i d e n t i f i c a d o  como uma cidade en - 

lameada, com seu crescimento n e s t e  s ecu lo  o problema se agravou . 
O adensamento impl ica  e m  as fa l tamento  de r u a s  e ocupacao de a n t i -  

gos q u i n t a i s  por  construcOes,  o que prat icamente  impermeabiliza 

o s o l o ,  re tendo  a s  aguas que nas  ocas ioes  de chuvas mais f o r t e s  

nao conseguem escoa r  p e l a s  p r e c a r i a s  g a l e r i a s  f l u v i a i s ,  que logo 

s e  entopem com a t e r r a  e o s  d e t r i t o s .  

Tambem do mar a c idade t e m  conquistado t e r r eno .  A construcao da  

Av. Rodrigues Alves e do c a i s  do p o r t o  e devida a um a t e r r o ,  na 

pr imei ra  metade des se  seculo .  A remocao do morro do Cas te lo  per- 

m i t i u  a construcao da  Esplanada do Caste lo .  Tambem na Praca XV 

a obra  do Homem conseguiu incorporar  uma f a i x a  de  uns 100 metros 

ao con t inen te ,  que o u t r o r a  terminava onde ho je  se s i t u a  o monumen - 

t o  cons t ru ido  pe lo  Mestre Valentim. 

N a  decada de 50 in i c iou - se  a construcao do A t e f r o  do Flamengo , 
onde s e  cons t ru iu  uma enorme a r e a  de  l a z e r ,  bem como v i a s  expres- 



sas  para desafogar o t rafego da Av. Beira-Mar. Mas a construcao do 

Aterro t r a z  uma consequencia muito grave, que e a interrupcao da 

corrente marinha que passava pela Pra ia  de Botafogo. Com i s s o ,  o 

processo de renovacao das aguas tornou-se muito precario,  agravado 

pelos despejos de esgotos no loca l .  ~onsequencia:  pra ia  eternamen- 

t e  poluida e banho de mar proibido pelas  autoridades s an i t a r i a s .  

Em Copacabana, no i n i c i o  da decada de 70, construiu-se um a t e r r o  

a t raves  da dragagem de a r e i a  do fundo do oceano , aumentando a 

fa ixa  de a re ia .  Com i s so ,  tornou-se v iavel  a construcao de duas 

p i s t a s  de rodagem e no l oca l  onde estava a p i s t a  o r i g ina l  f o i  cons - 

t ru ido  o "calcadao". Tambem a i  houveram conseque"ncias negativas . 
A p ra ia  nao voltou a s e r  como antes ,  a a r e i a  ja nao e a mesma e 

o e f e i t o  sobre a s  correntes  maritimas tornou a s  aguas mais revol  - 
t a s ,  com a s  ondas estourando muito proximas da a r e i a ,  causando d i  - 

versos acidentes de a•’ogamento, alem da insa t i s facao  gera l  da po - 
pulacao. 

Mas s e  diretamente o progresso tem causado danos no meio na tu ra l  , 

indiretamente esse  mal s e  mult ipl ica.  conhecido o exemplo da 

contaminacao por mercurio, das aguas da  aia de Yatsushiro que 

banha a v i l a  de pescadores de Minata , no ~ a p a o .  

"Em 1950, os  pescadores da local idade perceberam que os peixes e s  - 
'I tavam morrendo inexplicavelmente; t r e s  anos mais t a rde ,  gatos e 

outros animais domesticos, havendo comido r e s to s  de peixes,  so- 



freram convulsOes violentas e tiveram morte imediata; da mesma forma 

morreram aves que se alimentavam com detritos das praias da Baia . 
Na mesma epoca, surgiu a primeira vitima humana, cuja morte foi atri - 
buida a doenca desconhecida. 

Relativamente incomum, mesmo no ~apao, a contaminacao das aguas por 

detritos de mercurio pode estar comecando a ocorrer no Brasil, e 

talvez no Estado do Rio de Janeiro, com consequencia ainda imprevi- 

siveis. 

Cerca de 4878 metros cubicos de detritos industriais e lixo urbano 

sao lancados diariamente na Baia de Guanabara, contribuindo para 

elevar cada vez mais os altos indices de poluicao ja registrados 

em diferentes pontos da Baia". (25)  



e) ~arhetro Institucional: 

Chamarmos de variavel institucional a todos os aspectos juridico-po- 

liticos e ideologicos que atuam sobre o ordenamento fisico da cidade, 

seja atraves da orientacao no sentido de uma determinada distribui - 

cao espacial dos diferentes estratos da populacao, como tambem na 

tomada de decisoes sobre a alocacao de recursos publicos. 

Uma vez que, ao contrario do que abstraiu Wingo, estamos em uma socie - 

dade em que existem disparidades nos niveis de renda da populacao,nao 

e dificil imaginar que a estrutura politica venha a manifestar a cor- 

relacao de forcasentre os diferentes grupos. E, levando-se em con- 

sideracao que as disparidades vem aumentando a cada ano, parece Obvia 

a percepcao de que o grupo que detem o poder politico e o do topo da 

piramide social. 

Vejamos primeiramente a distribuicao percentual da populacao brasilei - 

ra, de acordo com o estrato de renda (Quadro 6). (26) 

Os dados do quadro 6 nos permitem concluir que 72,4% da populacao ocu - 

pada do pais tem um rendimento mensal inferior a 2 salarios minimos. 

O quadro 7 nos mostra o numero de horas de trabalho necessarias para 

a aquisicao da racao essencial de um brasileiro, de acordo com a le - 
gislacao. Para o calculo tomou-se como base o valor do salario mini - 

mo bem como o preco dos diferentes produtos na mesma epoca.(27) 



Quadro 6 - ~ i s t r i b u i c a o  do Pessoal ocupado segundo o e s t r a t o  de 

renda - Brasi l  

Estratos de renda % do Pessoal 
ocupado 

- -- 

~ t e  1 / 2  s a l a r io s  minimos 

De 1 / 2  a 1 s a l .  minimo 

De 1 a 2 s a l .  minimos 

De 2 a 3 s a l .  minimos 

De 3 a 5 s a l .  minimos 

De 5 a 7 s a l .  minimos 

De 7 a 1 0  s a l .  minimos 

De 1 0  a 15 s a l .  minimos 

De 15 a 30 s a l .  minimos 

Mais de 30 s a l  minimos 

N ~ O  declarado 

TOTAL 1 0 0 ,  O 

Dada a es t ru tu ra  de concentracao econOmica, seus ref lexos aparecerao 

tanto  no processo de tomada de decisoes (n ivel  jur id ico-pol i t ico)  

quanto na propagacao de habitos e padroes, a t raves  do "e fe i to  demons- 

t racao" (n ivel  ideologico).  

Vejamos primeiramente, o n ivel  jur idico-poli t ico,  para mais adiante 

analisarmos o n ivel  ideologico. 



Quadro 7 - Volume de horas necessarias para aquisicao de racao essencial 

Produtos Quantidade Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro 

Carne 6,000 kg 26h24min. 37h41min. 53h47min. 54h19min. 

Leite 7,5 L. 04h15min. 05h46min. 06h45min. 06h45min. 

Arroz 3,000 kg 03h45min. 04h34min. 07h19min. 07h38min. 

Farinha de Trigo 1,500 kg 02h23min. 02h16min. Olh30min. Ohh4 Omin. 

Batata 

Tomate 

Banana 7,5 Dz. 0 4h0 Omin . 04h.20min. 19h40min. 15h43min. 
~cUcar 3,000 kg 0 3h4 8min. 03h48min. 03h02min. 03hlOmin. 
Manteiga 0,750 kg 07h19minr 03hOOmin. 0 3h2 8min. 0 3h2 3min. 

Banha 0,750 kg 0 3h4 4min. 07h42min. 09h07min. 09h32min. 

TOTAL 87h20min. 103h19min. 154h18min. 182hllmin. 

Fonte: Produto e quantidade:Decreto-Lei no 399, de 30.4.38 

Preco medio do Municipio de sao Paulo - DIEESE Base: salario minimo do Rio e de 
sao Paulo 



Em termos decisOrios, os grupos que detem o poder se deparam com as 

seguintes questoes: 

- qual tipo de investimento publico devera ser efetuado? 

- para quem o Estado vai investir? 
- onde alocar o recurso? 
- que montante devera ser desembolsado? 

- etc. 

O estudo da Area Metropolitana do Rio de Janeiro nos mostra que ha 

uma grande correlacao e~tre a alocacao dos investimentos publicos e 

as aspiracoes dos grupos no poder; de forma, que efetivamente as de - 

cisoes vem beneficiando os bairros onde ha uma maior concentracao de 

renda. Assim sendo, a renda real dessas populacoes se eleva, dado 

o acesso a externalidades do tipo educacao, rede de aguas e esgotos, 

assistencia medica hospitalar, transportes, etc. 

Vetter cita um bom exemplo da concentracao espacial dos gastos publi - 

tos em beneficio de uma pequena camada da populacao, que e o gasto 

de "1,5 bilhoes de dolares na construcao de um sistema de transpor - 
tes rapido, o qual servira primordialmente a populacao de alta ren- 

da. Enquanto isso, o sistema de trens suburbanos que serve a pelo 

menos 500.000 pessoas de mais baixa renda diariamente, poderia ser 

bastante melhorado pelo custo de apenas um quilometro desse siste- 



ma de t r anspor te  rapido (50 milhoes de do la res )  . " ( 2 8 )  

A e x i s t e n c i a  de i n f r a e s t r u t u r a  no b a i r r o  e um bom indicador dos gas- 

t o s  publicos.  O quadro 8 nos mostra uma l is tagem de ~ e g i o e s  Adminis- 

t r a t i v a s  do Municipio do Rio de Jane i ro ,  ordenadas a p a r t i r  de sua 

d i s t a n c i a  ao cent ro ,  com os  ind ices  de domici l ios  atendidos por rede 

de agua e ins t a l acoes  s a n i t a r i a s .  

Quadro 8 . ~ o m i c i l i o s  atendidos por redes de  agua e esgoto (29) 

R.A. % atend. I n s t .  Sani t .  
rede de 
agua Rede ( % )  

Fossa ( % )  

Botaf ogo 

Copacabana 

Lagoa 

Por tua r i a  

Rio Comprido 

S . ~ r i s t o v a o  

T i  juca 

V. I s a b e l  

Eng .Novo 

Ramos 

Penha 

Meier 

I r a j a  

Madureira 

I l h a  

~ a c a r e p a g u a  

Bangu 

Campo Grande 

Sta .  Cruz 



Note-se que a distribuicao da rede de agua e relativamente uniforme, 

ate alcancar os bairros mais afastados, quando diminui (Campo Gran- 

de e Santa Cruz). Em termos de atendimento por rede de esgotos, os 

indices vao diminuindo, ao passo que comeca a aumentar a percentagem 

de habitacoes com sistema de fossa. Chega-se ao extremo de Copaca - 

bana com 94,6% de domicilios servidos por rede de esgotos, ao passo 

que Sta.Cruz conta com um indice de apenas 1%. Considerando-se que 

e 

a rede e construida pelo poder publico e que o sistema de fossa e 

iniciativa individual de cada familia, constatamos que os habitantes 

dos bairros proximos ao centro se beneficiam com um aumento de sua 

renda real, ja que nao precisam efetuar desembolso extra para a ins- 

talacao desses servicos. Por outro lado, em relacao a esses aspec - 

tos, as dos bairros distantes, sofrem uma diminuicao em 

sua renda real, de vez que tem que arcar com estes custos, sem en- 

trar em consideracoes sobre as aspectos de salubridade de cada um 

desses sistemas. 

Mas o processo de tomada de decisoes nao tem um comportamento esta - 

tistico no tempo. Ele se adapta 5s mudancas conjunturais, para via- 

bilizar a eficiencia do que a racionalidade do sistema busca. As- 

sim sendo, o que e "bom" hoje pode nao ser amanha. A avaliacao dos 

objetivos a seguir e um processo continuo e se da atraves da compa - 
racao entre diferentes alternativas. 



Esta avaliacao se faz primeiramente pela determinacao dos criterios 

basicos, que por sua vez se objetivam na definicao das variaveis . 
Esta etapa cumprida, estipula-se a meta que e o valor que se dese- 

ja que a variavel (criterio) atinja. Essa escolha de criterios e 

objetivos e uma decisao etico-ideologica e esta vinculada a um compor - 

tamento racional do ator social que toma as decisoes. (30) 

A implementacao das decisoes tomadas muitas vezes requer um respal- 

do juridico sendo esse um instrumento que se adapta a superestrutu- 

ra, nivel economico da sociedade. 

Se tomarmos o caso das habitacoes de baixa renda no Rio de Janeiro, 

e mais especificamente a favela, vemos que ao longo das Ultimas de- 

cadas muito tem mudado a maneira do poder publico encarar o proble- 

ma. O passar dos anos tem apresentado um aprimoramento das tecni - 
cas de engenharia de solos e arquitetOnicas, o que viabiliza o apro - 

veitamento de areas pantanosas (mangues, brejos, etc.) assim como 

das elevacoes (encostas, morros, etc.) em termos de expansao das 

edificacoes "normais". O excessivo adensamento do nucleo da cida- 

de, gerando a saturacao das areas disponiveis viabiliza economicamen - 

te os altos custos da construcao nas encostas e regioes alagadas. 

Podemos juntar a esse fator o aprimoramento dos mecanismos institu- 

cionais , que vai se transformando, acompanhando a rigidez na curva 

de oferta de terra. Comeca-se a controlar a ocupacao aleatoria de 

terrenos baldios, que muitas vezes estao ocupados sem o consentimen - 



to dos proprietarios e, outras vezes, sao terrenos abandonados ou 

de propriedade do governo. 

Esses dois fatores - viabilidade economica da aplicacao de tecnicas 

construtivas mais caras e criacao de respaldo institucional sao os 

responsaveis pela viabilizacao do processo de remocao de favelas , 
que tem em seus leitos naturais grandes potencialidades economicas 

de incorporacao ao jogo especulativo do mercado imobiliario. Mas a 

remocao tem uma caracteristica que vem causando uma serie de dese - 
quilibrios: em geral, os favelados sao levados para locais distantes 

da favela, que tinha sua localizacao favorecida por um alto grau de 

acessibilidade aos servicos urbanos (educacao, saude, transportes , 

lazer) e, principalmente, 5s fontes de renda. 

Mas a remocao de favelas nao e uma ideia recente. Muito pelo con - 
trario, ainda que nao sistematicamente, politicas nesse sentido fo - 

ram ditadas ja em 1936 atraves do "Codigo de Obras", que em seu ar- 

tigo 347 previa o fim das favelas e sua substituicao por "nucleos 

de habitacao do tipo minimo", em disposicao que nunca chegou a ser 

concretizada. (31) 

Em seu artigo 349, o codigo determina que "nas favelas existentes, 

6 absolutamente proibido levantar ou construir novos casebres, exe - 

cutar qualquer obra nos que existem ou fazer qualquer construcao". 

(32) 



A respeito da transferencia de favelas para os conjuntos construidos 

pelos Institutos de Aposentadorias e pensoes, no inicio dos anos 

40, Parisse comenta que "as casas proletarias, o Conjunto Residen - 
cial Popular de Marechal Hermes, ou qualquer outro tipo de habitacao 

a preco mais barato permanecem inacessiveis ao trabalhador cujo em- 

prego se situa no centro da cidade. N ~ O  pode suportar as despesas 

de transportes, sem falar do desconforto dos Onibus, da duracao ex- 

cessiva de viagem, da espera da conducao." (33) 

De 1936 para ca, muitos foram as pretensoes a "esvasiarl1 as fave - 
las atraves da construcao de Conjuntos Residenciais, mas na pratica 

o ritmo de construcao dos mesmos nao acompanhava nem de perto O 

crescimento da populacao favelada. Na decada de 40 foram concedidos 

8865 "habite-se" a casas e apartamentos de Conjuntos, o que corres - 

ponde a uma populacao de aproximadamente 44.300 habitantes. Convem 

lembrar que, conforme ja citamos anteriormente, as favelas cariocas 

acolheram na mesma decada, so de novos migrantes 40.975 pessoas, o 

que vale dizer que o ritmo de construcao das habitacoes propostas 

pelo Codigo de Obras de 1936 nao acompanhava nem de perto o numero 

de habitacoes necessarias. 

Entre 1936 e 1964,muitas foram as medidas do poder publico relaciona - 

das com o problema habitacional da cidade. Transcorrem-se 28 anos, 

o Rio de Janeiro cresceu assustadoramente, e as favelas mais ainda. 

Muito se falou em solucionar o problema habitacional nesse periodo, 

em construcao de casas populares, em conter o crescimento das •’ave - 



las, mas a verdade 6 que muito pouco foi feito, e o "problema" que 

mobilizava tanto os politicos ficava cada vez maior. 

Em 1964 o governo federal cria o BNH - Banco Nacional de ~abitacao 
- " nao apenas para equacionar, mas para encaminhar solucOes aos 

problemas cronicos da area urbana". ( 3 4 )  

A instituicao desse Orgao vai ser um marco nas transformacoes no 

uso residencial do solo na cidade do Rio de Janeiro. A politica 

de remocao de favelas assume maiores proporcoes, 5 medida em que 

novos conjuntos vao sendo construidos. 

Ao contrario das outras instituicoes que tinham o mesmo ambito de 

atuacao, o BNH foi concebido sobre solidas bases economicas: "es- 

se sistema resulta em varios modulos captadores de recursos. Mas 

os dois principais sao o FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Ser- 
vico, como sendo uma poupanca compulsoria; e as cadernetas e le- 

tras imobiliarias como poupancas voluntarias. Hoje, o total des- - 

ses recursos para o SFH ( 3 5 )  alcanca a cifra de Cr$124 bilhOes,des - 

tinados ao financiamento de moradias." (36) 

Os onze anos de BNH marcam, na Area Metropolitana do Rio de Janei- 

ro, profundas transformacoes. Orientando-se por decisoes politicas, 

sua sistematica tem sido a mesma daquela empregada pelo codigo de 

Obras: empurrar a populacao favelada para a periferia. 



Ao mesmo tempo em que novos conjuntos iam brotando, quase sempre em 

bairros afastados do centro, os mecanismos institucionais tornavam-se 

cada vez mais rigidos, no sentido de evitar a expansao das favelas , 
quando nao era o caso de remove-la total ou parcialmente. 

Assim como a localizacao distante do centro tem sido uma constante 

nos conjuntos financiados pelo sistema do BNH , tambem tem sido uma 

constante a localizacao das favelas a serem removidas, proximas ao 

centro. Esse tipo de politica, como ja vimos gera uma concentracao 

espacial da renda, o que tem acarretado quedas na renda real das po - 

pulacoes removidas. Mas, de acordo com o ponto de vista dos Orgaos 

encarregados da remocao, isso parece muito "justo": 

"Os aglomerados de favelas construidos de forma 

irregular, ilegal e anormais ao panorama urbano 

em que se situam nao integram o complexo habita- 

cional normal da cidade, pois, nao participando 

dos tributos, taxas e demais encargos inerentes 

5s propriedades legalmente construidas, nao 

deveriam fazer juz aos beneficios publicos advin - 

dos daqueles encargos." ( 3 7 )  

Coerentes com essa analise, os detentores do poder de decisao sobre 

os mecanismos institucionais deram maos 5 obra da remocao. Favelas 

como a da Praia do Pinto (Lagoa) , Macedo Sobrinho (Humaita) e Cata - 



cumba (Lagoa) desapareceram da n o i t e  para o d i a ,  e sua populacao 

s e  v iu  forcada a op ta r  por adqu i r i r  um apartamento e m  conjunto , 
como o Joao X X I I I  (Padre Miguel) ou Cidade de Deus (Jacarepagua) , 

ou por buscar ou t ra  forma de vivenda. 

Quanto a e s sa  ou t ra  forma de vivenda, cabe r e s s a l t a r  que a r i g i  - 

dez i n s t i t u c i o n a l ,  manifestada a t r aves  de um constante  r i s c o  de 

remocao, desencorajava a f ami l i a  removida a buscar out ra  favela  , 

assim como o f a z i a  tambem em re lacao  aos novos migrantes que aqui 

chegavam. A a l t e r n a t i v a  que s e  apresentava e r a  realmente a fuga 

para a p e r i f e r i a .  

Nas a reas  onde s e  localizavam a s  f ave las  acima, hoje j a  nao vemos 

mais seus resquic ios .  A Favela do Pin to ,  que teve  uma vida de 22  

anos, f o i  inc lu ida  como a rea  p r i o r i t a r i a  para remocao pe la  CHISAM,  

sob o p re tex to  de que " por sua local izacao,  contaminava as aguas 

da Lagoa e impedia a construcao da segunda p i s t a  de  contorno da 

Lagoa". ( 3 8 )  Removida em 1969, depois de d o i s  incendios devasta- 

dores  cu jas  causas ficaram obscuras, a segunda p i s t a  de rodagem 

para automoveis f o i  logo construida,  assim como um conjunto de 

d iversos  arranha-ceus, que logo adquirirama denominacao de Selva 

de Pedra. Quanto a contaminacao da Lagoa, os  peixes continuam 

morrendo e a agua exalando mal odor, j a  que a causa nao eram o s  

despejos da favela .  



Em poucos anos, todo o terreno liberado pela remocao da favela do 

Pinto para construcao de imoveis ja estava edificado. JS passamos 

de 1971 e o "boom" da Bolsa de Valores se reverte, gerando um des- 

locamento de capitais de especuladores para o mercado imobiliario. 

Buscava-se novas areas de expansao na ja tao densa Zona Sul. Quase 

que automaticamente os mecanismos institucionais se ajustam, pas - 

sando agora atratar da remocao da Favela da Catacumba. 

~ a o  se passaram muitos meses entre o desmonte da favela e o inicio 

de diversas construcoes de predios de alto luxo ' -  na Srea. Chega- 

mos ao ano de 1975,com um esgotamento dos terrenos disponiveis na 

area da Lagoa e com os Ultimos predios ja tendo que efetuar eleva- 

dos gastos na remocao de rochas, para conquistar terreno edifica - 
vel. 

Mas como o sistema e racional, pelo menos para os grupos de poder 

econOmico, a medida em que a Lagoa ia se saturando, os gastos publi - 

tos tratavam de incorporar novas areas de expansao para a constru - 
cao das habitacoes da populacao de alta renda. Assim, constroi-se 

o tunel Dois ~rmaos, aproximando substancialmente S.Conrado do Cen- 

tro, e um conjunto de 2 tuneis e uma pista elevada, todos em dois 

pavimentos , encurtando a distancia que separava a Barra da Tijuca 

da Zona Sul. 

Quase que simultaneamente, comecam a aparecer os anuncios de no - 
vas construcoes nessas areas, em terrenos que ja haviam sido adqui- 



ridos antes da valorizacao ocorrida com a melhoria da integracao 

viaria. 

~ a o  e dificil imaginar que o mesmo fenomeno que ocorreu na Lagoa 

possa se repetir em S.Conrado ou na Barra da Tijuca. A existen - 

cia de populacao favelada, por um lado, desvaloriza o local, em 

virtude dos contrastes sociais que representam e, por outro lado , 

ocupa area cujo valor de mercado se elevou bastante devido i% in - 

versao publica. Assim sendo , nao parece acidental a propaganda 

de um construtor, que anunciava a edificacao de um conjunto de pre - 
dios em S. Conrado. No prospecto, aparecia a vista das janelas dos 

apartamentos, e o curioso e que a area ocupada atualmente pela Fa- 

vela da Rocinha, com 20.000 barracos e 100.000 habitantes, esta 

colorida de verde, como se la existisse uma grande floresta. Pos- 

sivelmente esse construtor nao esta enganado quanto ao futuro da 

Favela, assim como nao se enganou ao investir en terrenos no 

bairro. 

Onze anos de BNH nos mostraram que os mecanismos institucionais ao 

enfocar o problema habitacional tem dado uma excessiva enfase 
* 
a 

construcao de conjuntos habitacionais para populacao de baixa ren - 

da em locais distantes da area do nucleo. Essa tendencia contras- 

ta com a questao ja analisada anteriormente, de que existe uma 1O- 

gica que leva essa populacao, sem estabilidade no mercado de tra- 

balho, a buscar sua moradia em local proximo 5s oportunidades de 

subsistencia, ou seja, proximo ao nucleo. 



Quadro 9 - ~ i s t r i b u i c a o  Espac ia l  da ~ o p u l a c a o  T o t a l ,  Favelada e e m  

Conjuntos do SFH - 1971 (39) 

Zona 

Pop . f ave l ada  (Hab . Sub- conj  . SFH 

To ta l  norm) 

t o t a l  % t o t a l  % 

Centro 372.322 50.398 13,5 7.960 2,13 

Sul 708.096 55.414 718 10.465 11 4 

T i  juca  449.748 79.108 17,5  8.360 1 r8 

Leopoldina e 

I l h a s  536.857 168.780 31,4 70.090 15,05 

Baixa C e n t r a l  565.310 97.191 14,  O 72.885 12,89 

A l t a  Cen t r a l  982.494 71.697 7,2 132.330 13,46 

Rural  700.919 30.647 4 ,3  111.505 15,90 

Dadas a s  r e c e n t e s  l imi t acoes  na o f e r t a  de  espacos pa ra  hab i tacoes  de 

ba ixa  renda nas  areas do c e n t r o ,  Zona Sul  e ,  e m  manor escala, na Zona 

Norte,  vemos que e x i s t e  uma grande concentracao d e s s e  t i p o  de moradia 

na p e r i f e r i a  imediata .  Desta forma, o quadro 9 nos mostra que 
- 
a 

medida e m  que nos afastamos do nucleo para  a p e r i f e r i a ,  a populacao 

fave lada  aumenta, mas comeca a dec re sce r  a p a r t i r  da  zona da Leopol - 
d i n a  e I l h a s ,  encontrando na Zona Rural  seu  menor i n d i c e  ( 4 , 3 % ) .  

No caso  dos Conjuntos Habi tac iona is ,  vemos que,  conforme nos a f a s t a  - 
mos do nucleo,  o i n d i c e  v a i  aumentando ate chegar a 15,90% da popula- 

cao e m  conjuntos  do SFH l o c a l i z a d a s  na Zona Rural .  



A instalacao de ex-favelados nesses conjuntos tem gerado uma serie 

de problemas, que podemos classificar em quatro categorias: (40) 

- acessibilidade 

- aumento nos gastos 

- conflitos de relacionamento entre os mutuarios 

- desnivel entre padrao cultural dos moradores e o tipo da 

habitacao 

O primeiro desses problemas, o de acessibilidade, esta vinculado 

ao afastamentodolocal de trabalho, que em geral era proximo 5 

favela. ~ l e m  do trabalho, o morador do conjunto tambem se ve afas 

tado de equipamentos de infra-estrutura urbana, do tipo educacao , 

saude, lazer, etc., que sao bastante concentrados no nucleo. 

Quanto ao aumento nos gastos, temos, por um lado, que a maior dis- 

tancia do nucleo implica em custos de transportes mais elevados ; 

por outro lado , na maioria dos casos, o valor da prestacao da 

COHAB esta acima do custo mensal da residencia anterior do mutua- 

rio. Como exemplo, em outubro de 1975,quando o salario mhimo 

era de Cr$532,80 , a prestacao de um apartamento de quarto e sa- 

la em Cidade de Deus era de 144 cruzeiros, ao que devem ser agre- 

gados 30 cruzeiros de taxa de condominio. Na mesma epoca, pagava - 

se por um apartamento de 2 quartos, uma prestacao de Cr$230,00 

com mais Cr$50,00 de condominio , o que corresponde a 52,5% do 

salario minimo. considerando-se um gasto minimo de locomocao pg 



ra o trabalho, para cada elemento ativo da familia, da ordem de 

5 cruzeiros diarios (Cr$120,00 mensais), esse percentual sobe pa- 

ra 75,1%. Esses dados nos permitem concluir que uma familia com 

renda de 1 salario minimo dispoe, efetivamente, de aproximadamen - 
te 25% de sua renda para alimentacao, vestuario, saUde, pagamento 

de contas de luz e gas, educacao, etc. A todos esses gastos, ha 

que se agregar outros, vinculados a reparacao das deficiencias 

construtivas, devido a utilizacao de material de baixa qualidade , 

que tem uma deterioracao prematura (esquadrias, material hidrauli- 

co, etc.). 

No que toca a conflitos entre moradores, constata-se que a remocao 

compulsoria, aliada a deficiencia nos criterios de alocacao das 

familias nos conjuntos, tem levado a um adensamento muito problema - 

tico. Ao contrario da favela, onde o adensamento e voluntario (as 

familias escolhem onde construir seu barraco, em geral proximo a 

sua rede de parentes ou conhecidos) os conjuntos apresentam uma 

distribuicao aleatoria das familias, misturando, muitas vezes ex - 

favelados de diferentes origens. Isso tem acarretado problemas , 

seja ideologicos do tipo diferenciacao de "status" dos moradores , 

como tambem da falta de preparo cultural para convivencia comunita - 

ria entre individuos desconhecidos. Esses conflitos tem mostrado 

a falencia da organizacao de condominios nos predios, bem como 

atitudes ilicitas como a muito difundida pratica de roubo de corren - 

te elztrica do vizinho ("gato") . 



O desnivel entre padrao cultural dos moradores dos conjuntos e 

o tipo de moradia se manifesta devido a concepcoes idealistas de 

planejadores, arquitetos e urbanistas, que incorrem no erro de 

acreditar que a casa pode alterar padroes culturais. Por isso , 
temos visto muitos casos de modificacao no uso previsto de cer - 
tos equipamentos. E o caso , por exemplo da utilizacao de louca 

sanitaria como vaso de plantas, ou do emprego de fogo a lenha pa- 

ra cozinhar em apartamento sem area descoberta, conforme foi veri - 

ficado no conjunto de Padre Miguel. 



O nivel ideologico responde por diferenciais nos padroes residenciais 

da populacao de baixa renda. 

A proximidade do nucleo acarreta uma maior "vulnerabilidade" ao "efeito- 

demonstracao", propagado pelas classes de renda mais elevadas. Assim, 

sendo, vemos que familias com as mesmas caracteristicas econOmicas e 

de estrutura familiar tendem a dar maior importancia relativa a di- 

ferentes aspectos de habitacao. 

No caso dos loteamentos da periferia da cidade, nota-se caracteristi- 

cas bem peculiares. A seguranca da propriedade do terreno permite 

uma preocupacao com habitacao muito mais solida, e de longo prazo. O 

padrao construtivo esta relacionado 5s expectativas culturais dos 

moradores, que em geral sao os proprios construtores da moradia. A 

escolha do local e ponderada pela existencia de "networks" (41) , o 

que faz com que o adensamento nao seja tao conflitivo como nos con - 

juntos. As tecnicas de auto-construcao e de mutirao, muito emprega- 

dos, barateiam os custos da moradia, que e edificada aos poucos, de 

acordo com as possibilidades das familias. Em um fim de semana se 

ergue um cOmodo, que servira de habitacao inicial ate a construcao 

de outras pecas. O revestimento externo ocupa um dos Ultimos luga - 

res na escala de prioridades do morador de loteamento. 

JS no caso da favela, temos, por um lado, a instabilidade do uso ile - 



gal do terreno, o uue nao motiva um gasto elevado na construcao de 

uma habitacao solida. Por outro lado, os habitos de consumo da popu- 

lacao de renda mais elevada penetram com muito mais intensidade na 

favela do que nos loteamentos, devido 5 proximidade fisica e ao •’a- 

to de grande parte dos favelados prestarem servicos domesticos na Zo- 

na Sul. 

Assim sendo, o favelado da uma importancia relativa aos equipamentos 

acessOrios 5 habitacao bem maior do que o que se verifica nas perife- 

rias. O "status" representado pela posse de eletrodomesticos e um fa - 

to marcante nas favelas e nos conjuntos, mas diminui nos loteamentos, 

onde a casa em si tem maior importancia. 

Finalmente, ainda no nivel ideolOgico, cabe frisar que o mesmo tipo 

de "estigmatizacao" de diferentes grupos sociais (com as segregacoes 

inerentes a cada um) da sociedade como um todo, se reproduzem tam- 

bem ao nivel de uma comunidade de baixa renda. Desta maneira, e co 

mum a existencia de uma hierarquia social dentro da favela, como o 

caso da "burguesia favelada" gozando de maior poder, melhor localiza - 

cao, (42) etc. No caso de conjuntos habitacionais, devido ao crite- 

rio aleatorio da alocacao das familias, o mesmo fenomeno se repete, 

com a manifestacao de segregacoes sociais entre moradores de diferen - 

tes predios no mesmo conjunto. 





Nosso trabalho procurou dar uma compreensao geral do problema habita- 

cional da populacao de baixa renda na Area Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Na analise, muitos foram os aspectos levantados, mas mere - 

cem destaque, principalmente: 

- A existencia de uma relacao entre a evolucao dos mecanismos institu - 
cionais e as aspiracoes dos grupos que detem o poder economico e poli - 

tico. 

- Esses mecanismos viabilizam uma tendencia 5 estratificacao do uso 

residencial do solo, com a populacao de baixa renda sendo "expulsa" 

para a periferia, enquanto o nucleo se adensa com os estratos sociais 

de renda elevada. 

- A concentracao espacial da renda monetaria no nucleo, conjugada 
com a estrutura do poder de decisao sobre os investimentos publicos, 

geram um maior volume de gastos em infra-estrutura tambem no nucleo, 

o que faz com que haja um aumento na renda real de populacao de alta 

renda, enquanto que os estratos sociais de baixa renda, na periferia, 

tem sua renda real rebaixada. 

- As relacoes centro periferia se reproduzem a nivel interno no pa- 

is, com a caracterizacao de regioes mais desenvolvidas e outras me - 
nos, com a renda concentrada em determinadas areas, bem como a popu- 

lacao. Ao nivel urbano, o mesmo fenomeno ocorre, com os mecanismos 



institucionais e de mercado viabilizando uma organizacao espacial estra- 

tificada, separando os setores integrados dos marginalizados. 

- a expansao da cidade gera um adensamento, que no caso da populacao de 

baixa renda pode ser visto sob dois prismas: o adensamento voluntario , 
que e o das favelas e loteamentos da periferia, onde existe algum grau 

de escolha de local e de vizinhos, e o compuls6ri0, verificado nos Con - 

juntos Habitacionais, que gera uma serie de problemas, de vez que mis- 

tura pessoas de diferentes origens, com alto grau de insatisfacao e 

sem uma pre-disposicao para um relacionamento amistoso com a vizinhan - 

ca. Seguramente, a desagregacao de nucleos comunitarios das favelas e 

um dos criterios para a alocacao dos removidos nos conjuntos, com vis - 
tas a evitar sua mobilizacao. 

Cabe ressaltar a importancia em se pensar novas formas de abordar o - 

problema habitacional, de vez que a experiencia tem mostrado que as so - 

lucoes enpregadas, alem de todos seus desacertos, nao chegam nem per- 

to de suprir toda a falta de habitacoes. 

O ritmo de crescimento da populacao de baixa renda tem sido bem maior 

do que o de construcao de casas populares, mas a isso nao podemos cha- 

nar "deficit", de vez que nao existe uma demanda insatisfeita. O aue 

se verifica, efetivamente, e uma falta de poder aquisitivo para a ca - 
sa propria. 

Para se pensar em resolver o problema habitacional, devemos primeira - 



mente enfocar as gritantes disparidades na distribuicao da renda, dita- 

da pelo "Modelo Brasileiro de Desenvolvimento". Feito isso, 6 preciso 

que nao se incorra novamente em politicas voltadas mais para a satis - 
faqao das expectativas dos grupos construtivos do que das da popula - 

cao . 

Finalmente, e preciso que se recorra ao que a propria populacao de 

baixa renda nos tem a ensinar sobre o assunto. Ela tem seus padroes 

construtivos, calcada tanto na utilizacao dos materiais disponiveis e 

acess~veis, como na compatibilidade com seus padroes culturais. Des- 

prezar esse acervo tecnico e cultural pode significar contribuir pa- 

ra a perpetuaqao e ampliacao do problema. 





O estudo do problema habitacional  pode s e r  enriquecido atraves da ela-  

boracao de ana l i ses  que nao constaram desse t rabalho devido a sua e s  - 

pecif icidade.  Algumas delas  sao: 

- ana l i s e  da d i s t r ibu icao  espacia l  dos investimentos publicos,  f a  - 

zendo-se um para le lo  com a d i s t r ibu icao  espacia l  da renda. Este 

t rabalho permite a compreensao de "para quem o Estado e s t a  inves- 

t indo",  e dos d i fe renc ia i s  en t r e  renda r e a l  e renda monetaria em 

cada area .  

- pesquisa sobre tecnologia primit iva da construcao de habitacao po - 

pular ,  que s i r v a  de subsidias a um barateamento nos custos de ed i  - 

f icacao,  bem como permita uma maior dose de acer to  en t re  os pa - 
droes construt ivos e os padroes c u l t u r a i s  dos usuarios.  

- estudo do comportamento soc i a l  da populacao de baixa renda em r e  - 

lacao a seu "hab i ta t " ,  no sent ido  de compreender s e  e x i s t e  algu - 

ma logica na escolha do l oca l ,  s e  a sua "racionalidade" tem a l -  

guma importancia na decisao e f e t i va ,  ou s e  e l a  e sobredetermina- 

da por outros fa to res ;  s e  existem diferencas nos padroes de cons - 

trucao e local izacao da residencia en t re  a s  populacoes migrantes 

do meio r u r a l  e a s  na tu ra i s  da cidad-e. 



N O T A S  



Ver SINGER, Paul - "Economia politica da urbanizacao" , 

capitulo I, pp.9-28, Editora ~rasiliensef~dicoes CEBRAP, 

S.Paulo, 1973; SILVANY, Augusto J.S. - "urbanizacao em 

~aises em Desenvolvimento", em Revista de ~dministracao 

Municipal, no 100, Rio de Janeiro; SUNKEL, Osvaldo - 

"E1 Marco Historico de1 Processo de Desarrollo y Sub - 

desarrollo", in SUNKEL, Osvaldo e PAZ, Pedro - "E1 Sub - 

desarrollo Latinoamericano y la Teoria de1 Desarrollo" , 

3a. edicao, Siglo Veintiuno Editores S.A., Mexico e Edi- 

torial Universitario S.A., Santiago de Chile, Mexico , 

1973. 

ENGELS, Frederic - E1 Problema de ia Vivienda y Las Gran- 

des Ciudades, - pg. 40, Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1974. 

"Os 11 anos de fracassos do BNH", in jornal OPINIAO, Rio, 

1.8.75. 



CAP~TULO I1 - "ELIMINANDO ALGUMAS PREMISSAS SIMPLIFICADORAS" 

(1) VARSAVSKY faz uma boa analise do que e o processo de toma- 

da de decisoes em uma determinada sociedade. Parte da ana- 

lise do conceito de racionalidade e considera dois niveis 

de atuacao nesse processo. Primeiro, o politico fixa os 

criterios a serem manipulados, que sao os caminhos a se- 

guir. Depois, vem a fixacao das metas, que sao os valores 

que se deseja atingir com esses criterios, iue' e funCaodo 

trabalho do tecnico, que e quem efetivamente orienta as 

decisoes politicas. Dai, espera-se do tecnico um "compor- 

tamento racional", que significa evitar sustentar objeti- 

vos contraditorios entre si ou com os fins Ultimos (racio- 

nalidade), atraves da nao atribuicao de valores ou ponde- 

rabilidade aos criterios que levam e essas contradicoes. 

"Os que analisam o problema e o apresentam, esquematizado, 

ante o povo e a autoridade prefixada pelo projeto nacional, 

devem haver tomado ou recebido todas as decisoes previas ... 
sobre visibilidade e selecao de criterios, alternativas , 

variaveis e informacao empirica. Ainda que nao corra por 

conta deles a decisao final, esta se tomara sobre a base 

de um informe tecnico e, portanto, sua influencia e deci- 

siva, por mais participante que seja o sistema". 

VARSAVSKY, Oscar- "Estilos ~ecnolOgicos", capitulo 2 - 
"Racionalidad y Visibilidad", pg. 29, Ediciones Periferia, 

Buenos Aires, 1974. 



(2) A esse respeito, ver: SUNKEL, Osvaldo - "Desarrollo, Sub- - 

desarollo, Dependencia, Marginalidad y Desigualdades 

Espaciales: hacia um enfoque totalizante", in Revista 

EURE, vol. I, n m .  1, Santiago de Chile, outubro de 1970; 

CARDOSO, Fernando Henrique e FALETTO, Enzo - "Dependen- 

cia e Desenvolvimento na America Latina", 2a. edicao, 

Editora Zahar, Rio de Janeiro, 1973; IANNI, Octavio - 

O Estado e o Planejamento ~conOmico no Brasil - de 1930 

a 1970, Editora civilizacao Brasileira - Rio de Janeiro 

FURTAD'O, Celso - "O Mito do Desenvolvimento ~conOmico", 
Editora civilizacao Brasileira, Rio, 1974. 

(3 Ver FURTADO, Celso - "~orrnacao ~conomica do Brasil", Cia. 
Editora Nacional,lla.edicao, S.Paulo - 1972. 

(4) Ver STAVENHAGEN, Rodolpho - "~stratificacao Social e Es- 
trutura de Classes" in VELHO, Otavio G. e outros - "Es- 
trutura de Classes e ~stratificacao Social", pp.133 -170, 

Zahar Editores, 4a. edicao, Rio de Janeiro, 1973. 

(5) HARVEY,David - "Class-Monopoly Rent, Finance Capital and 
the Urban Revolution", in Regional Studies, vol. 3., pp.239 

- 255, Pergamon Press, 1974. 

( 6 OLIVEIRA, Francisco - "~elacoes entre Economia, Desenvol- 
vimento e Planejamento Urbano". Texto de Conferencia rea- 

lizada em 1974 na COPPE - UFRJ. 



Ver SUNKEL, Osvaldo - o p . c i t .  pg. 20 

Ver SUNKEL, Osvaldo - o p . c i t .  pg. 22 

e o caso , por exemplo de  uma c idade  l i t o r a n e a ,  que so 

pode c r e s c e r  pa ra  o i n t e r i o r  ou s e  e spa lha r  mais p e l a  o r l a ,  

o que i n v a l i d a  a t e n t a t i v a  de  d e t e c t a r  seu  ponto f o c a l .  

YUJNOVSKY, Oscar - o p . c i t .  pg.126 

V e r  YUJNOVSKY, Oscar - o p . c i t .  pg. 127 

ALONSO, William - "A Theory of Urban Lanc ii Market" , 

Bourne, Larry S. - " In t e rna1  S t r u c t u r e  of t h e  Ci ty" ,  

154-159, Oxford Univers i ty  P r e s s ,  New York, 1971. 

YUJNOVSKY, Oscar - o p . c i t .  pg.129 

Ver RICHARDSON, Harry W. - "Economia Regional",  pg. 152 - 
Zahar Ed i to re s ,  Rio de  J a n e i r o ,  1975. 

V e r  RICHARDSON, Harry, W. - op. c i t . ,  pag. 153 

V e r  RICHARDSON, Harry, W.- o p . c i t .  pg. 156 e HOYT, Homer, 

-I1Recent D i s t o r t i o n s  of t h e  C l a s s i c a l  Models of Urban 



Structure" , in B O ~ S ,  L. S. - "Interna1 Structure of the City" , 

pp.84-96 Oxford University Press, New York, 1971. 

(17) RICHARDSON, Harry, W. - op.cit. pg. 158 

(18) ~scritOrio ~ecnico de Estudos (ETENE). "Manual de Loca- 

lizacao Industrial", Banco do Nordeste do Brasil - capi- 
tulo 2, pp.9-19, Editora APEC Ltda., Rio, 1974. 

(19) SINGER,Paul - "A GUISA DE INTRODUCAO: URBANIZACAO E 

CLASSES SOCIAIS", in "Economia Politica da ~rbanizacao", 

pp. 9-28, Editora ~rasiliense/~dicOes CEBRAP, sao Paulo, 

( 2 0 )  YUJNOVSKY, Oscar . op.cit. pp.34-35. 



CAPITULO I1 - APRESENTACAO DO MODELO TE~RICO DE LOWDON WINGO 

1 

RICHARDSON, Harry W. Economia RegionciL pg. 144, Zahar Edi- 
11 

tores, Rio, 1975. 

I/ 

WINGO, Lowdon - Un modelo economico de la utilization de1 
11 

sue10 urbano con fines residenciales; in SECCHI, Bernardo 

- Analisis de las Estruturas Territoriales, pg. 282, Edi- 
torial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1968. 

\r 

YUJNOVSKY, Oscar -~structura Interna de la Ciudad, copia 

mimeo. 

Ver BECKMAN, M. - "Location Theory", capitulo 4, Allocation 
o•’ Land, texto de aulas PUR-COPPE, 1974. 

Onde L = saldo constante; S = salario e C = valor total do 

consumo de bens e servicos. 

Ver YUJNOVSKY, Oscar - op.cit. pp., 121 e 142 e WINGO 

Lowdon - op.cit., pp.287-288. 

YUJNOVSKY, Oscar - op.cit., pg. 122 



CAPITULO 111 - BREVE HIST~RICO DA EVOLUCAO DA ESTRUTURA URBANA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

"~etr6 Rio - Estudo de Viabilidade Tecnica e ~conomica 
do Metropolitano do Rio de Janeiro" , Companhia Cons- 
trutora Nacional S.A. e outras, pg. 41, Rio, 1968. 

"The decisive factors for the development of Rio de 

Janeiro towards the end of the 16th and early in the 

17th century were first military (a safe port, many 

hills suitable for fortifications, abundant water 

supply) and second administratives, which resulted in 

Rio becoming from the beginning the seat of the admi- 

nistration of the southern part of the Portuguese 

colony." CEDUG-DOXIADIS pg. 23 - Rio de Janeiro, 
1965. 

"Metro Rio" - op. cit. pg. 41 

"Metro Rio" - op. cit. pg.41 

"Gold ore was originally transported from the plateau 

of Minas Gerais as •’ar as Parati in the Baia da Ilha 

Grande to the west and from there by small vessels 

to Sepetiba, now a small fishing harbour in the 

Santa Cruz area. The ore finally reached Rio by land 

along an old Indian road via Santa Cruz - Campo Grande 
- BangU, thus avoiding the ocean for fear of pirates 

and rough seas." 

"A road crossing the step range of Serra do Mar was 

opened-up early in the 18th century and was a landmark 

in the development of Rio, which became the main point 

of export for the area of Minas Gerais." - CEDUG- 
DOXIADIS, op.cit. pg. 25. 



"Metro-Rio" - op.cit. pg. 43 

"~etrO-Rio" op.cit., pg. 43 

"CEDUG-DOxIADIS" - op.cit., pg. 25 

"Metro-Rio" - op. cit., pg. 43 

"Metro-~io" - op. cit., pg. 45 

"CEDUG-DOXIADIS" - op.cit. pg. 25 

"Metro-Rio . op, cit, pg. 45 

FURTADO, Celso - "~ormacao ~conornica do Brasil", Cia. 
Editora Nacional, lla . edicao,cap.~~~,pp. 177-185,s.~. ,1972. 

"Metro-Rio", op. cit. pg. 45 

Fonte: "CEDUG-DOXIADIS," "Metro-Rio" e Censos IBGE 



CAP~TULO I V  - "ANALISE ESTRUTURAL DO DESENVOLVIMENTO RECENTE NA CIDADE 

E SUAS REPERCUSSOES SOBRE O PROBLEMA HABITACIONAL". 

(1) "The lack of enough l o c a l  work cen te r s  within major r e s i d e n t i a l  

communities of t h e  S t a t e ,  obl iges  people from t h e  northern 

p a r t s  of the  S t a t e  of Guanabara, and some even from beyond i t s  

boundaries, t o  commute t o  c e n t r a l  places  of employment and un- 

dergo long and arduous t r i p s " .  - Guanabara - a plan f o r  urban 

development, pg. 172 - CEDUG-DOXIADIS, Rio, 1965. 

(2) "Na verdade, a economia c a p i t a l i s t a  nao dispoe de mecanismos que 

assegurem proporcionalidade e n t r e  o numero de pessoas aptas  pa- 

r a  o t raba lho ,  que os  f luxos migrator ios  trazem 5 cidade, e o 

numero de lugares  de t rabalho  cr iados  pe las  novas a t iv idades  

implantadas no meio urbano. O numero de migrantes que con t r ibu i  

para expandir a o f e r t a  de forca  de t rabalho  urbano depende, pre- 

dominantemente, dos f a t o r e s  de expulsao : os  f a t o r e s  de mudanca 

criam uma especie  de desemprego tecnologico na a rea  r u r a l ,  

sendo a dimensao des te  emprego uma funcao do aumento da produ- 

t iv idade  do t rabalho  agr i co la  e da sua especial izacao,  ao passo 

que os  f a t o r e s  de estagnacao produzem um fluxo de emigracao 

cujo volume depende da taxa  de crescimento vegetat ivo da popu- 

lacao em economia de subs i s t enc ia  em confronto com a sua dispo- 

n ib i l idade  de t e r r a .  A demanda de forca  de t rabalho  susc i tada  

pe la  expansao da economia urbana, por sua vez, depende da es- 

t r u t u r a  de demanda atendida por aquela economia e das tecnicas  



apl icadas  em cada ramo, que determinam a produtividade f i s i c a  

do t rabalho  na producao de cada mercadoria." 

SINGER, Paul - " ~ i g r a c o e s  Internas:  consideracoes Teoricas 

sobre o seu Estudo" i n  "Economia P o l i t i c a  de ~ r b a n i z a c a o " ,  

pp. 41-42,  Edi tora  ~ r a s i l i e n s e / ~ d i c O e s  CEBRAP,S.Paulo, 1973. 

(3) PARISSE, Luciano - "Favelas do Rio de Janeiro:  Evolucao-senti- 

do", 40-41 ,  Caderno do CENPHA 5, Rio, 1969. 

( 4 )  PARISSE, Luciano - op. c i t . ,  pg.41 

(5)  Dados elaborados por Alberto ~ . ~ u i m a r a e s ,  c i t ados  por PARISSE, 

Luciano - op.cit .pg.  154. 

( 6 )  Sobre o inchamento dos s e t o r e s  nao integrados do t e r c i a r i o ,  ver  

SINGER, Paul - 0 p . c i t . p ~ .  58-59. 

(7) VETTER, David M. - "The Dis t r ibut ion  o•’ Monetary Income i n  Gran- 

de Rio ' s  Metropolitan System", pg. 20, mimeo, COPPE-UFRJ, 1975. 

(8) VETTER, David M. - "The impact o•’ t h e  metropolitan system on t h e  

in terpersonal  and s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o•’ r e a l  and monetary in- 

come: the  case o•’ Grande Rio". Texto apresentado no "seminario 

Teuto-Brasileiro sobre Planejamento Urbano e ~ e g i o n a l " ,  RGS.1975. 



(9) PARISSE, Luciano - op.cit., pg. 42 

(10) Dados censitarios do IBGE , extraidos de PARISSE, Luciano. op. 

cit., pg. 164 

(11) PARISSE, Luciano - op.cit. pg. 164 

(12) Dados dos ~nuarios ~statisticos do Brasil, para os anos indica- 

dos, IBGE/SNE, Rio, elaborados por PARISSE, Luciano -op.cit . 
pg. 155 e da Revista Ccaijuntura ~ccn&ca, citadas por Seeldrger, Sergio 

em "Desenvolvimento e politica Urb an a" , IBAM, 19 76 . 
(13) Dados censitarios extraidos de PARISSE, Luciano -0p.cit.pg.107 

e 161. 

(14) Os dados plotados nesses mapas foram obtidos das tabulacoes es- 

peciais encomendadas ao IBGE pelo SERE'HAU/BNH/OIT para pesquisa 

sobre migracoes internas na Area Metroplitana do Rio de Janeiro, 

coordenada pela ~ociologa Mary Castro, a quem agradeco ter fa- 

cultado sua manipulacao. 

(15) O salario minimo no ano de 1970 era de Cr$187,20. 

(16) Instituida pela Lei Complementar n9 4 de 1973. 

(17) As tabulacoes do IBGE que deram origem a esses mapas nao con- 

tinham os dados do municipio de Mangaratiba. Portanto, para 



e f e i t o  de representacao da AMRJ conforme legalmente i n s t i t u i d a ,  

o  mapa contem o municipio, so que e s t e  nao e considerado no cal-  

culo do ind ice  S-W-B. 

VETTER, David M. - "The Dis t r ibut ion . . . "  op .c i t .  Ver tambem 

"Estudo para ~ e f i n i c a o  dos Servicos de In te resse  Comum para a  

~ e g i a o  Metropolitana do Grande Rio", - IBAM Rio. 

Tabela elaborada a  p a r t i r  de dados r e t i r a d o s  dos estudos do 

~ e t r O  do Rio de Jane i ro ,  de 1968, e  c i t ados  por VETTER em seu 

t r aba lho  ja c i tado .  

VETTER, David M. "The impact ...", o p . c i t . ,  pp.37-41. 

CEDUG-DOXIADIS, op .c i t .  pg. 87 

Ibdem, pg. 92 

GRABOIS , ~lsglia-P.-  m msca tia -4itqrwgo: A p o l i t i c a  de  emocao 

das f ave las  do Rio de Jane i ro" ,  pg. 1 6 ,  t e s e  de mestrado apre- 

sentada no programa de pos-~raduacao em Antropologia Socia l  da 

UFRJ, Museu Nacional, Rio, 1973. 

( 2 4 )  PARISSE, Luciano - op.ci t .pg.  168 



(25) Texto extraido da "Proposta oara Plano Diretor de protecao 

e Controle do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro" , 

realizada por uma equipe de alunos e professores do PUR- 

COPPE, da qual participei, em 1975. AS informacoes foram 

retiradas de um trabalho , mimeografado,elaborado por alu- 

nos da turma de 49 ano do curso de Engenharia de producao 

da Escola de Engenharia da UFRJ, em 1975. 

(26 Dados extraidos do Jornal do Brasil, edicao de 30.4.76, 

em Tabela com titulo "Quanto ganham os brasileiros." 

(27) Os dados , retirados de publicacao do BIEESE (Departamen- 
to Intersindical de ~statisticas e Estudos socio-~conOmi- 

cos - S.Paulo), foram publicados pelo Jornal do Brasil em 
30.4.76. 

(28) VETTER, David M. - "The Distribution..." op. cit. pg.6 . 
Ver tambem, no mesmo trabalho, conceitos de renda real e 

renda monetaria. 

(29) Fonte: Censo IBGE - 1970 - Retirado de "~abitacao de Baixa 
Renda no Rio e em S.Paulo", trabalho academico realizado 

no programa de PUR da COPPE-UFRJ por Hortensia Espallargas, 

Maria  ais Pereira da Silva e Marta Bebiano Costa, mimeo, 

Rio, 1975. 



(30) VARSAVSKY, Oscar - op.cit., capitulo 2 , "Racionalidad y 
Visibilidad," pp.16-30. 

( 3 1) PARISSE, Luciano, op.cit. pg.32. (As aspas sao do autor) 

(32) Citado por PARISSE, Luciano,ibdem. 

(33) PARISSE, Luciano - ibdem. 

(34) BEZERRA, Z. - "Um Sistema Caracterizado por Desarti- 

culacoes ", in Jornal do Brasil, 30.5.76 - Rio 

(35) Sistema Financeiro Habitacional 

(36) BEZERRA, Z. - ibdem 

(37) Estraido de publicacao da coordenacao de ~abitacao de In- 

teresse Social da Area Metropolitana do Grande Rio - 
CHISAM, Rio, 1967 

(38) CHISAM - Ibdem 

(39) BNH - Delegacia Regional da GB - DR-6. "Levantamento e 

~nalise da Infra-Estrutura Urbana e Equipamento Comuni- 

tario Relativos as Areas de ~ocalizacao dos Conjuntos 



Habitacionais Financiados pelo Banco Nacional de ~abitacao 

na Guanabara", Rio, 1972. Fonte dos dados: IBGE - 
Boletim ~statistico, ~nuario ~statistico, 1971. 

(40) A analise a seguir esta baseada em levantamento de campo 

feito em diversos conjuntos do SFH , bem como em loteamen- 

tos da periferia da cidade. Os dados foram coletados para 

um projeto de pesquisa realizado pelo IBAM - Instituto 

Brasileiro de ~dministracao Municipal - para o BNH, do 

qual participei, no segundo semestre de 1975. A analise 

das informacoes sao de minha responsabilidade . 

( 4 1) network - redes de parentesco ou de conhecidos, conceito 
antropologico desenvolvido por Clyde Mitchell e aplicado 

por Elizabeth Bott em estudos urbanos em Londres. 

(42) VALLADARES, Licia - "Favela, politica e Conjunto Zesiden- 
cial", in Revista Dados, publicacao do Instituto Univer- 

sitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, pg.74, Rio,1976. 
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