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DESENVOLVIMENTO: PREVISIBILIDADE E/OU SUSTENTABILIDADE?1 

J. M. Pereira de Oliveira2 

RESlll\'10 

Uma rcllcxilo critica sobre a Hist6ria Mundial da Urbanizar;:ilo pode ajudar-nos ao aperfeit;:oamento 
de Lllll conceito mais seguro de espaco urbana sustcntfwel. 

Atendendo a que essa reflexao dcvcn1 sempre ser pautada por um cuidadoso csfort;:o 
epistemol6gico e passando em revista os pan1metros dos quais - com a acei tat;:ilo dos factores 
intervenientes no transcurso do processo hist6rico dos factos urbanos que a casuistica regista- ressalta 
a compreensao de que a qualidade de ser sustentavel decorren1 das circunstancias polim6rficas 
resultantes tanto dos condicionalismos fisicos como dos humanos. 

Normalmente do resu ltado dessas complexas interat;:oes advem caracteristieas diversiticadoras, 
particulares a cada caso. Todavia, sempre se disse que isso c o resultado de urn processo de 
dcsenvolvimento. 

A rcsultante da analise desses desenvolvimentos, porem, nem sempre e aceita\ el num plano 
epistemo16gico; pclo contn1rio, esse esfort;:o de pureza da eompreensao teoretica dos factos, obriga a 
p6r em causa, por sua vez, o proprio conceito de desenvolvimento que nao pode ser s6 um crescimento 
econ6m ico. 

Uma conscquencia deste esfort;:o suplementar aproxima-nos do conceito ate ha poucos anos quase 
negligeneiado de risco fisico e, talvez pela importancia e espectacularidade que aqueles faetos em 
grande parte tern. suscitaram o nascimento de uma nova vertente cientifica a que veio a chamar-se a 
Cindiniea. 

0 esfort;:o ep istemol6gico deste jovem ramo da Fronde geogn\tica veio ainda suscitar a necessidade 
de juntar ao estudo dos riscos fis icos, o dos riscos hu manos que, muitas vezes, se conj ugam para 
ampliar as consequcncias. 

De tudo isto ressalta que. para alem do grau de sustentabilidade imprescindivel a melhoria das 
condit;:oes de vida dos urban itas, impoc-sc que todos os projectos de dcsenvolvimento que serao os 
motores da cvolut;:ao, sejam eles pr6prios conccbidos com urn grau de previsibilidade equilibrada, 
reconhecedora e defensora das final idades fundamentais para o devir da Humanidade. 

Tudo isto implica naturalmentc, para alt!m do instru ir, tambcm o educar. 0 devir da Humanidade 
passa pois cada vez mais por um estatuto de cidadania de fac to do que simplesmente pelo de uma 
cidadania de direito. 

Podem os ge6grafos vi rar as costas a esta compreensao? 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Prcvisao. Espat;:os sustentaveis. 

ABSTRACT 

A critical reflection on the world history of urban ization can help us to perfect a safer idea of 
sustainable urban space. 

This reflection should always be governed by a careful epistemological effort, and take into 
account the parameters which -along \\·ith the acceptance of intervenient factors in the course of the 
histori cal process of urban facts that casuistry indicates- heighten the understanding that the quality of 
being sustainable comes from polymorphic circumstances which result as much from physical 
conditions as they do from humans. 

Diverse characteristics normally result from these complex interactions \\·ith each case being 
different. However. it was always said that thi s was the result of a process of development. 

1 Texto apresentado em Frances ao 29° Congresso Internaeional da UGI - Agosto 2000. Seul, Corcia do Sui. 
2 Centro de Estudos Geografieos. Faculdade de Lctras. Universidade de Coimbra 
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The resulting analysis of these de1·clopments. ho11·cver. is not always acceptable on an 
epistemological level: on the contrary. This sheer force of theoretical understanding of the 1~\cts in turn 
calls into question the actual concept of development. which cannot sokly re!Cr to economic growth. 

/\. consequence of this extra effort brings us closer to this concept that until on!) a few years ago 
1 irtually neglected physical risks, and, because of the importance and impressive nature of these 
factors. brought into being a new area of scientific activity that came to be knm1 n as Cindinica. 

f-u11hcr more. the epistemological effort of this young branch of geography necessitated the joint 
study of physical and human risks. 1rhich arc often put together to better study results. 

All of this serves to emphasise that apart from the degree of sustainabilitv essential for an 
improvement in living conditions it is imp011ant that development projects are engines of evolution. are 
well thought out with a degree of balanced predictabilitY. and 11·hich recognise and defend the 
fundamental aims for the future of mankind . 

/\llthis naturally implies not only teaching but also education in the bronder sense of the 11 ord. The 
changing stntus of mankind is increasingly moving from that of simply being a citizenship of l'ighls to n 
citizenship of facts. 

Cnn geogrnphers nfford to ignore these developments'> 

Key-words: Development. f-o resight. Sustainable spaces. 

RE:sv:vu~ 

Une n~tlexion critique sur 1' 1-iistoirc Mondialc de !' Urbanisation peut nous aider lt ameliorer un 
concept plus sflr de l'espace urbain soutenable. 

Vu que cette rcflexion devra toujours se rcglcr sur un effort epistemologique vigi lant et en tenant 
compte lcs parametres dont - en acceptant les facteurs intervenants au cours des faits urbains 
historiques que Ia easuistique registre- nous comprenons que Ia qualitc d'etre soutcnahle proviendrait 
des circonstances polymorphcs qui resultent autant des conditions physiques qu'humaines. 

En general. ces interactions complexes procluisent des caracteristiques de dil'ersilications, 
particulieres a chaque cas. Cependnnt. il a toujours ete dit que ceci est lc rcsultat d'un proces de 
devcloppemcnt. 

Toutefois. lc rcsultat de !'analyse de ces developpements n'cst pas toujours acceptable sur lc plan 
epistemologique : au contraire, cet effort de purete de Ia comprehension theoriquc des faits oblige a 
mettre en doute. cettc tois. le concept de clcvcloppcmcnt Jui-memc qui ne pcut pas seulcment etrc une 
croissance cconomigue. 

L'une des consequences de eel effort supplementairc nous rnpprochc d'un concept de risques 
physiques presque neglige, _iusqu·a quelques annees, et, c'est peut-etrc <1 cause de !'importance et de 
!'evidence de ces faits. que cctte nouvelle voie scientifique appclcc Cindinica est nee. 

L ·c~rort cpistemologique de cette nouvel h.: branche de Ia geographic a montre le besoin de _joindrc 
!'etude des risqucs physiques il celk des risques humains qui. bcaucoup de lois. se conjuguent ct 
amplifient lcs consequences. 

Tout ceci met en evidence, au-deJa du dcgr~ de soutcnement indi:;pen:;ablc t! l'am~lioration des 
conditions de vie des citadins. le fai t qu'il fa ille que tous lcs projcts de dcveloppement qui seront lcs 
propulseurs de !'evolution. soicnt con~us eux-mcmes avec un dcgrc de prcvisibilite equilibrcc qui 
reconnaisse et defende des buts l(mdamentaux pour l'menir de I'Humanitc. 

Tout ccci implique naturcllemcnt. au-deJa de !' instruction. !'education. L'avenir de I'Humanite 
passe beau coup plus par lc statu! de In citovennctc en soi que par celui de Ia cito,·cnnct.: de pie in droit. 

Les geographes peuvent-i Is tourncr lc dos a ccttc comprehension '1 

Mots-cles: Dcveloppcment. !'revision. Espaccs soutenables. 

Mesmo abstraindo dos problemas que se poem sobre a 
origem da cidade como forma de povoamento, podemos 
retlect ir sabre alguns aspectos que resultam da observac;ao 
casuistica e encontramos sempre caracteristicas comuns 
que distinguem umas formas de outras que dizemos serem 
nao urbanas. 

Oeste facto resulta, por sua vez, que comec;amos logo 
a poder perguntar-nos sobre o grau de prcvisihilidadc 
e/ou sustentahi/idade que podenl ter havido na "fundac;ao" 
das cidades, tanto das antigas, ditas expont<lneas, quanto 
das ocorrentes por decreto ou nascentes por planeamento, 
na antiguidade e nos nossos el ias. 
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As diferentes formas de povoamento, como factos 
geohumanos que sao, dir-se-ia que nasceram exponta
neamente. Falar de planeamento, e praticamente impossi
,·el, embora nesse caso estejam muitas das cidades hist6-
ricamente conhecidas3

, ainda que muitas delas ja hoje 
tenham desaparecido. 

Mas sera legitimo falar de simples fen6meno expon
taneo? 

De facto, a maior parte delas sao nem mais nem menos 
do que a expressao resultante da adaptar;:ao voluntaria dos 
grupos humanos a condir;:oes ainda bastante adversas para 
que eles as pudessem ultrapassar face as respostas que 
terao tido que dar as suas necessidades vivenciais. 

De qualquer modo, nem por isso algumas das cidades 
hist6ricas actuais poderao deixar de ser entendidas como 
um estadio de uma evolur;:ao consequente, mesmo que o 
seu inicio se perca nos alvores das primeiras e frustres 
fonnas do sedentarismo nascente. 

As estruturas sociais primitivas que a partir dos nexos 
grupais de famil ias se foram desenvolvendo, aumentaram 
as suas capacidades - mas tambem certos riscos - de res
pasta a essas necessidades basilares. Num estadio mais 
evoluido, os grupos adquiriram um nivel de densidade 
demografrca que os tera obrigado a coesoes internas novas 
e especifl cas, primeiro talvez circunstanciais, mas que 
poderemos ja classificar de fases pre-politicas como as 
correspondentes as gens e tribus. 0 fen6meno do sino
seismo e um classico exemplo e a cidade de Roma nasce 
de facto de uma sua expressao. 

Num estadio seguinte, essa densidade atinge um nivel 
tal que, como avanr;:ou J. Ancel, se pode falar de "densi
dade politica", nivel fomentador e criador de mecanismos 
de defesJ di ferentes dos anteriores na preocupar;:ao 
bio-social expressa pela defesa de urn territ6rio que o 
grupo - agora ja com nexos que ultrapassaram os estadios 
anteriores - apropriou e pelo qual se afinaram e afirmaram 
os sentimentos de posse propria e colectiva. 

As cidades evoluem entao, ou sao criadas, como obras 
de homens em claro estado de sociedade, com estatuto 
pol ft ico e organizar;:ao condizente. 

Mesmo no mais estreme dos geomorfismos, as cidades 
dcs tinguem-se como factos onde houve. no primitivo das 
respectivas condic;C\es urban fsticas, uma certa sustentahi
lidade e, sem dLrvida, tambem uma previsihilidade por 
ass im dizer primaria. De certo modo, pode presumir-se 
que num determinado quadro s6cio-polftico, a cidade 
aparece-nos como cxpressao de um equi libria funcional 
que respondia as cada vez mais complexas real idades da 

1 Caso th: muitas cidadt:s de origem romana c egipsia. entre 
ourras. 

Desenvolvim:.nto: previsibilidade elou sustentabilidnde' 

existencia dos respectivos grupos e em re lar;:ao a um 
determinado territ6rio. 

Este acerto pode referenciar-se com relativa faci lidade 
pais que em algumas das formas mais primitivas e possi
ve l reconhecer indicios de evidcntes estruturas e diniimi
cas de tipo urbana, como a dimensi'io demografrca, a hie
rarquia s6cio-econ6mica e socio-politica, o terciario 
diversificado e perceptfyel, onde a nota mais signilicativa 
sera a expressao das relac;oes comerciais a longa distancia, 
enfrm, a presenr;:a da muralha ou sistema de muralhas e a 
escolha estrategica do sitio original. Lembremos, por 
exemplo, os casas mais conhecidos de <;a tal-Yuyuk na 
Asia Menor, ou o de um dos estratos arqueologicos da 
biblica Jerico, nas imediar;:oes do Mar Morto. 

Mas, na Historia do Urbanismo e possfvel rastrear 
muitas outras expressoes desta mesma compreensao, 
embora nao tao antigas. As lic;oes que nos dao algumas 
das mais celebres cidades hist6ricas e perene e paradig
matica. 

E sempre possivel encontrar nos respecti vos trac;os da 
sua evoluc;ao fases de acentuada previsi'io numa perspec
tiva de desenvolvimento, s6 que nem sempre esse grau de 
previsihilidade que denotam ter havido foi pautado por 
um criterioso plano de sustmtabilidade. 

0 mais curiosa ainda e poder dizer-se que em alguns 
casas parece ser cfclico esse divorcio e por causas apa
rentemente diversas mas de raiz comum. 

De qualquer modo, julgo poder afinnar-se que a Hist6-
ria do Urbanismo esta cheia de exemplos. Nas escolas 
urbanisticas, mais que nos estilos, alternam-se as concep
c;oes. A novas factores estruturantes, como, por exemplo, 
os que sempre ocasionaram a evoluc;ao sofi·ida pelos 
transportes, sucedem-se concepc;oes que exprimem essas 
mudanr;as. Como nem sempre houve a correcta previsao 
das consequencias, estas desencadearam condic,:oes de 
outra natureza, tais como as excessivas concentrar;:oes 
humanas, as rapidas densif1car;oes dos espar;:os construf
dos, as densificar;:oes demograficas, as alterac;oes no esta
tuto dos espar;:os de circul ar;:ao, etc, etc. 

0 desenvolvrmento podera te r sido economicamente 
relevante mas os "prec;os" de varia incidencia tornaram-se 
a ant itese do que deveria ser o grau de sustentahi/idade 
desejavel. 

Ao ca6tico expontiineo das povoar;:oes conquistadas na 
construr;:ao dos imperios, povos como os Mesopotamicos, 
Egfpcios, lndustiinicos, Gregos e Romanos, oposeram as 
concepr;:oes de geometria regular. estruturada e hierarqui
zada, hipodamicas ou ortogonais, as quais, com a evol u
c;ao e, finalmente, a queda dos imperios, se haveriam de 
abastardar e ser destruidas em grande parte. 

A queda do Imperio Romano do Ocidente e a destrui
c;i'io dos seus parametros estru turais de implantar;:ao pelo 
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invasor barbara, sucedeu, ap6s a cristian iza<;:ao destes, 
uma nova gera<;:ao de cidades europeias. 

As cidades medievais nascidas desse fen6meno, 
espartilhadas entre altos muros de defesa, pretenderam 
alguns dos homens mais brilhantes da Renascen<;:a- como 
por exemplo o pr6prio Da Vince - contrapor as cidades 
"novas", geometricamente desenhadas mas ainda fechadas 
entre muros de defesa, em bora ja bern diferentes na con
cep<;:ao adaptativa as condi<;:oes da epoca. 

Condenadas a crescer em altura, muitas foram porem 
incapazes de evoluir e definharam; outras, por evidente 
falta de "posi<;:ao" numa epoca em que o mundo das rela
<;:5es econ6micas, a geopolitica e a geoestrategia, se 
abriam aos primeiros pa<;:os da descoberta e da globa
liza<;:ao. 

Ao perfodo fugaz das concep<;:oes renascentistas do 
urbanismo, segue-se o nao menos significativo, quanta 
curto, do urbanismo do Seculo XVIII, dito de prestigio 
dos principes absolutistas, que veio contrapor-se por 
capricho, mas sem ter tido grande influencia geral, salvo 
na Arquitectura e nas formas de Arte que lhe sao assess6-
rios fundamentais. 

A Revolu<;:ao Industrial nascida urn pouco mais tarde 
na Inglaterra e paulatinamente dessiminada pela Europa, 
seria o periodo mais grave da falta de previsihibilidade e, 
consequentemente, de sustentahilidade. Periodo com
plexo, prolongado pelo Seculo XIX, aparece nimbado de 
luzes mas nao menores ocasos; nele culmina, a queda do 
"Ancien Regime", com as novas concep<;:oes da pro
du<;:ao industrial e suas consequencias geoecon6micas e 
s6cioecon6micas e, em breve, tambem, geopolfticas, 
mesmo no plano do espa<;:o que devoram, em muitos casos 
concentradas nos espa<;:os peri-urbanos e mesmo ja clara
mente urbanos das cidades, na "aventura da cidade con
temporanea" 

Daf em diante - como soi dizer - a "producao do 
espa<;:o urbana" e um dedalo de confusas "regras" que sao 
assumidas quasi exclusivamente numa perspectiva ideo-
16gica. 

Atinge-se entao o auge do que podera chamar-se a 
nega<;:ao do "desenvolvimento sustenta>el", embora os pane
giristas desse crescimento o apontem como quase ideal. 

0 Social ismo Ut6pico, consequencia "reacionaria" das 
grandes transforma<;:oes das sociedades industriais do final 
da I" metade desse seculo, apresenta-se no campo do 
urbanismo sob uma forma idealista por excelencia. Na 
lnglaterra, a sociedade civil que haveria de construir o 
celebre plano de Victoria, nao chegou a poder sequer 
reunir os capitais de base necessarios a sua implemen
ta<;:ao. 

Outras reac<;:oes, um pouco mais tarde, haveriam de 
aparecer, tal como a ideia de Ebeneser Howard, com as 
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suas "cidades-jardim", fortemente marcadas por um cunho 
ecol6gico "avant Ia lettre" e, por isso mesmo, ta lvez urn 
pouco exagerado, ou ainda como reac<;:ao as massi<;:as 
perpectivas desumanizantes dos urbanismos do socialismo 
cientttico sovietico, ou a "despida pureza" da escola da 
Buhaus, as concep<;:oes urbanfsticas de Le Corbuster com 
as suas "cites radieuses" e a inspira<;:ao que trouxe a cele
brada "Carta de Atenas", como c6digo etico de urn urba
nfsmo humanista, conjunto de princfpios inspiradores das 
previsoes criativas, mas ja no sentido do que podera 
dizer-se de um mais evidente desenvolvimento pre
-sustentavel. 

As "new towns" bri tanicas, enfim, sao ainda, prati
camente ja nos nossos dias, expressoes de uma evo
lw;:ao discutivel mas de um racionalismo evidente que 
todavia em pouco vieram alterar o quadro do urbanismo 
europeu. 

A verdade e que, apesar de toda esta Hist6ria pre
gressa, nos nossos dias, novos factores estruturantes 
assaltam o futuro das c idades. 

Os desequilibrios s6cio-econ6micos, as consequentes 
mobllidades demogn:ificas, espaciais e profissionais, 
decorrentes da crescente globaliza<;:ao da economia, os 
f01tes desequilibrios nos movimentos gerais da popula<;:ao 
mundial, a par dos resultados do crescimento da esperan<;:a 
de vida, completam-se num quadro de rapidissimas evolu
r;oes de can'tcter politico e atingem todos os cantos do 
mundo, principalmente no que respeita aos espa<;:os urha
nos, que continuam a crescer a rftmos por vezes inespera
dos e fortemente diferenciados: 

I. Crescimento das areas envolventes, mas rapida
mente periurbanizadas, das grandes cidades, que nao cres
cem ou mesmo diminuem de popula<;:ao residente, mas 
aumentam a sua populat;ao fundamental; 

2. Crescimento das pequenas cidades a custa do aban
dono dos campos envolventes e da quase desertiftca<;:ao 
dos espa<;:os reg10nais, merce de certos dinamtsmos ao 
nfvel do terciano, em alguns casos, mas ate mais rapida
mente, face a investimentos estrategicos nao s6 de carac
ter industrial mas ao mesmo tempo tambem terciario de 
novo estilo, os comercios de grandes superficies, super
mercados e hipennercados. 

Ainda hoje em dia aparecem cidades planeadas "ah 
inicio" entrela<;:adas no velho tecido urbana periferico das 
grandes cidades e como formas da sua expansao. 

Tivemos recentemente ocasiao de visitar algumas 
"cidades novas" das "afueras" madrilenas e, ao mesmo 
tempo, as "cidades velhas". 

Nestas a clandestinidade e a expontaneadade da insta
la<;:ao ainda se apresentam sob uma capa de pseudo
-dimensao humana. 



As "novas cidades", todavia, sao como uma especie de 
transplantayao, a pequena escala, do mediatico estilo 
Kansas, para a sub-meseta sui de Espanha. Uma Arqui
tectura da estetica do vidro, tudo muito pelo largo, muito 
pelo amplo. 

Um grande "palau" polivalente, para manifestayoes 
culturais, congressos, exposicoes, etc., aparece-nos com 
uma arquitectura escorreita e funcional, mas o todo 
desenvolvido dentro de urn outro edificio, este quase 
completamente de vidro como se fora simplesmente a 
redoma!estufa do primeiro. Nem ai falta a preocupac;:ao 
"ecol6gica" expressa nos verdes colgantes ou semi-arb6-
reos sob as altas coberturas vitreas. Outro exemplo deste 
mesmo estilo novo, e o caso da Akedemie Mont-Cenis, 
Herne-Sodingen (Bokum-Alemanha) onde recentemente 
se realizou a "3rd Biennial of Towns and Town Planners 
in Europe". Sob uma notavel estrutura de vidro, madeira 
e ac;o, conformando uma cobertura completa abriga-se 
urn complexo funcional destinado a realizayoes do genero, 
que, alem do mais, inclue um hotel e outros equipamentos 
de apoio (restaurante, servic;:os administrativos etc, etc). 

Porem, em Brasilia, o que parece resultar da concep
yao inicial e um espayo absolutamente desumanizado, 
talvez melhor, sem dimensao humana. Ao Iongo das suas 
amplas avenidas descobre-se de onde em onde, de tempos 
a tempos, a presenya das pessoas, talvez como padrao 
inc6modo, e o vazio parece ainda maior. Previsibilidade? 
Em nome da sustentabilidade? 

A dada altura, na sequencia de outras valencias, alguns 
Ge6grafos descobriram a necessidade de ver mais fundo 
este problema e nao s6 pelo aspecto puramente paisagis
tico, como e 6bv10, mas particularmente para responde
rem as perguntas que a si pr6prios comeyaram a fazer: 
"quanta custa a cidade? ", "quanta custa ser um urba
n ita?", enfim, "quanta custa viver em cidade?" 

Este "quanta custa", na maior parte das vezes, ini
cialmente, era pura e simplesmente aquila que se poderia 
resumir numa contabilidade da propria cidade. E assim 
aparece o conceito mais economicista de "cidade media", 
um conceito de cidade que, para definir-se, sobretudo, 
importava que fosse quantiticado. 

Naturalmente a "cidade media" simplesmente, nao 
existe. 

Quando falamos de "cidades medias", referimo-nos 
sempre a cidades que se entende situarem-se num inter
vale entre dois pontes de uma curva cartesiana resultante 
dos valores per capita do custo de manutenc;:ao de cada 
cidade existente no universe considerado, em relayao a 
dimensao demografica de cada uma delas. Mas, em ter
mos meramente economicistas, na maior parte das vezes, 
a tal dimensao do custo do viver em cidade nao passa 
disso. 

Desenvolvimento: previsibilidade eiou sustentabilidade? 

Por outro !ado, algumas cidades crescem rapidamente 
e ultrapassam o tal intervalo. Outras, estagnam e nao che
gam a atingi-lo. Ficam aquem. 

Passam, num caso e noutro, a ser cada vez mais caras, 
mas nao s6 no custo per capita (custo financeiro, de 
investimento, manutenyao, etc.), mas naquilo que hoje se 
podera chamar, noutro sentido, urn custo ecol6gico, onde 
nao ha, muitas vezes - senao a maior parte das vezes -
valores que nao sao cifraveis, de natureza social, moral, 
politica, cultural, etc. 

Portanto, a idela da "cidade media" e uma noc;:ao flu
tuante, num intervalo estatistico entre dois valores quan
titativos que se consideram razoavelmente capazes de 
permitir um certo equilibria existencial da cidade, mas 
essencialmente s6 do ponto de vista econ6mico. 

Se isso fora possivel, diriamos que uma "cidade 
media" seria tao somente uma cidade limitada num 
intervale de tempo, a uma situayao entre dois pata
mares de custo e que o "ideal", seria mante-la nesse 
intervale. 

Seria, no entanto, essa uma cidade resultante de urn 
desenvolvimento sustentavel? 

Na literatura da especialidade, contudo, veriticamos 
que para certos Paises, o conceito de cidade media, da 
"dimensao" da cidade media, e totalmente diferente da de 
outros, tal como o proprio conceito quantitativa de cidade 
- particularmente importante, por motives 6bvios, para os 
estatisticos, pois, apesar das conven91Ses internacionais 
nesse sentido, diverge, qui9a ainda mais. 

Como me parece compreensivel, nao e bem uma cri
tica que se faz mas tao somente o levantar de um pro
blema epistemol6gico, pois creio que continua a haver 
muita dificuldade em saber o que e uma "cidade media". 
Se acaso elas existem! 

lsto para nao falar ja de cidades, com rftmos de cres
cimento muito elevados (mais raras hoje em dia), algumas 
cidades capitais, ou as cidades primaciais, cidades que 
cresceram e duplicaram a respectiva populayao em dez 
anos, merce da convergencia de factores internes e exter
nos. Mas, tambem ai, a duvida permanecia. Para alguns 
eram dez anos, para outros quinze anos e outros ainda 
achavam que seria mais correcto os trinta anos, o que 
poderia ser um indicador de uma certa intensidade vital da 
cidade para esse crescimento se com estas discrepancias 
de criteria de todo se anulassem as condi9oes de compara
bilidade. 

Mas, podeni perguntar-se, que crescimento? 
De todas essas cidades, para as que permaneceriam 

sem alterayao, o crescimento era zero, para as que regre
dissem, o crescimento seria negativo, tinalmente, para as 
que ultrapassassem o valor anterior o crescimento seria 
positive. Mas, afinal, que crescimento seria esse? 
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Crescimento economico, talvez demognHico, na maior 
parte das vezes, traduzido por uma infinidade de indicado
res, muitos deles hoje ja menos significativos no balan9o 
de muitos dos sociologos e dos ge6grafos sociais que -
deve dizer-se assim - preocupados com esses espafi:OS 
urbanos, levantaram a critica desse conceito de Cresci
mento. E entao passou a falar-se de desenvolvimento. 

0 desenvo lvimento, por definicao, teria que ser, em 
principia, algo de harmonica, porque, quando nao, seria 
taratologico, isto e, criador de "monstros", deformafi:oes, 
d esequllibrios. 

Evidentemente que ha alguns "desequilfbrios" que 
encantam as pessoas. Ir a uma cidade como Nova lorque 
e, desde ha muito, uma coisa espectacular em si mesmo, 
um sonho da vida. No entanto, alem de ser uma cidade 
ingovernavel, ou diflcilmente governavel, nessa contabi
lidade nao entram muito claramente o peso dos deficites 
humanos. 

Crescimento economico aparece-nos pois, contrariado 
pela ideia fundamental de desenvolvimento. Mas, alguns 
economistas passaram a falar de crescimento eguilibrado, 
o que ja pressupoe uma certa perspectiva e uma certa 
actividade consequente no sentido de dominar, controlar, 
o crescimento puramente economico. 

Ni'io e certo tambem que muitas das cidades "cresce
ram" so em altura, por uma questao de prestigio e/ou de 
especula9ao? lsso sera desenvolvimento? Pensamos que 
nao. 

Como reacfi:i'IO a tantos desmandos e abusos em nome 
do crescimento, apareceu depois uma concep9ao dife
rente: a de desenvolvimento sustentavel. 

Essa e realmente a expressao que come9a a estar muito 
em voga. Num recente coloquio, falou-se de cidades 
saudaveis, portanto, ja um "qualitative" diferente, possi
velmente uma vertente daquilo que j a hoje tambem se 
refere como cidades sustentaveis. 

Mas este percurso, quando o observamos e estudamos 
mais de perto e mais fundo, encontramo-lo na casuistica -
para alem destas palavras bonitas, interessantes, com 
muitas aspas metaforicas e nao menos ratoeiras semanti
cas - com facilidade sem eco. Em muitas dessas cidades 
sustentaveis (ou por sustentar), nos passamos rapidamente 
da ostenta9ao a miseria, do outro !ado do quarteirao, as 
duas faces da mesma moeda, uma rica, e, do outro !ado, 
outra, extremamente pobre, humanamente falando. 

Tudo isso e as reflexoes que tenho feito sobre estas 
materias obrigaram-me a pensar em termos de previsihili
dade e sustentahilidade. 

Porque previsihilidade vs, ou nao, sustentahilidade, se 
as duas coisas podem e devem coexistir? Talvez o ideal 
seja a copulativa e nao a dijuntiva, pois que ambos os 
conceitos sao complementares. 
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A previsihilidade sera condi9ao necessaria e suficiente 
para que haja Iugar a sustentahilidade. 

A previsao contra que? Contra os desvios do equilibria 
possfvel que e naturalmente sempre instavel. Tudo o que 
diz respeito ao Homem - como ensinou Vidal de La 
Blache, velho Mestre que todos n6s relemos ainda - e 
contingente. Isso e que e urn facto. Portanto, tudo o que 
diz respeito ao Homem corresponde sempre a flutuafi:oes 
em torno de que? Em torno de algo que, muitas vezes, e 
posto de parte por nao ser fac il quantificar: os valores, os 
principios e as fi nalidades existenciais. 

E e isto que me obriga a pensar tambem se, no seio das 
funfi:oes de investiga9ao de base nas Un iversidades e 'ou 
no ambito concreto da prepara9ao dos projectos desta 
natureza e com esta final idade, nao deveriamos tambem 
acrescentar outros - para alem daquilo a que a economia 
urbana nos pretende levar, por compreensao, a tal susten
tahilidade - se nao deveriamos pensar ainda, pela impor
tancia que isso tern, nos custos da previsihilidade, isto e, 
os custos da propria previsao dos desvios dos equi librios 
instaveis proprios da "res humanitas". 

Naturalmente, quando digo equilibrios instaveis, penso 
nos imponderaveis desvios que OS varios factores interve
nienteS sofrem quando se interactivam. Por definifi:ao, a 
cidade, qualquer que seja a sua dimensao, e um resultado 
geo-humano em continuo devir que se destingue por con
traste atraves das maiores densidades dos diferentes 
fenomenos da existencia dos homens em sociedades espa
cialmente referenciadas. Assim essa fl utuafi:ao existira 
sempre. 

Mas e evidente que se nao houver, diria eu, parame
tros bern determinados, expressos em termos de inter
valos de valores factoriais, que a le i consagre, nao sera 
jamais possivel alcan9ar o que a sustentahilidade em si 
signif1ca. 

Para aumentar o grau de sustentahilidade de qualquer 
facto geo-humano, o melhor sera sempre prever. 

Queria recordar esta ideia (que nao e minha, mas de 
um grupo de responsaveis investigadores da n6vel ciencia 
dos riscos naturais e tecnol6gicos, a Cindinica) ou seja, a 
da necessidade da compreensao dos factos para a previsao 
dos riscos, entendidos estes como os casos que, diriamos, 
extremes na escala das flutuacoes ocorrentes. Nao sao, 
porem , neste ambito, somente os riscos fisicos, como os 
devidos aos padroes do clima, ou do vu lcan ismo, dos 
tremores de terra, das inundacoes, etc. 

Sao multiplas e conhecem-se, por vezes, estranhas 
sinergias por sobreposi9ao e/ou conjuga9ao destes com os 
riscos que se podem atribu ir as accoes humanas, OS dese
quilfbrios for9ados pela ignorancia do homem, pela 
ganancia do homem, pela incompreensao e/ou desrespeito 
pelo outro, etc. 



0 "superespac;:o" de que hoje nos fala a epistemologia 
da Cindfnica, da-nos uma ideia da dinamica da compreen
sao destes fen6menos que podem, realmente bern com
preendidos levar, de facto, a concretiza<;:ao do que sera a 
sustentahilidade. 

Os problemas de base do conhecimento cientfftco, 
partem normalmente da estatfstica, da mem6rialregisto. 
enfim, do banco de dados, que em si e constituido pelo 
conj unto dos elementos primaries necessaries a com
preensao, num plano inicial. Mas eles necessitam de um 
outro tipo de tratamento que e, afinal , 0 que d iz respeito a 
criar;ao do modelo, isto e, ja o resultado elaborado do 
encontro dos conhecimentos liminares sob uma forma que 
por vezes atinge, digamos, a perspectiva da lei provis6ria. 

Mas, o modelo, em si, para que serve? Servira, de 
certo, para qualquer coisa e, portanto, a estrutura do 
"superespac;:o" de compreensao parte desse conjunto de 
mem6ria/rcgisto e tratamento superior ate ao modelo e, 
por forc;:a da natural insatisfar;ao fdos6fica, tern de progre
dir no sentido de algo mais. 

Todo esse esfor<;:o e entao conduzido no sentido da 
justificar;iio da sua propria finalidade. Ora, esta nao e 
qualquer "coisa" que se encontre algures no ar, figura de 
ret6rica ou artiffcio de calculo; nada que possa desligar-se 
de um conceito existencial fundamental, muito menos 

J)esenvolvimento: previsibilidade e mt .\'11.1'/l'nlahilidmi":J 

coisa que sirva so para cscrever num papel ou para pes
seas bem falantes disse rtarem. 

A finalidade e importantfssima, quer dizer, constitue o 
proprio plano teleol6gico de base. A finalidade e pois 
sempre a razao da acc;:ao, pois ni:Io se trata de dizer como 
se \· iveu, mas de ajudar a prever o que se poden'l viver. 
E, de certo modo, participar intimamente no devir exis
tencial. 

Finalmente. mais importante ainda, e que isto s6 signi
fica a lguma coisa no encontro de dois eixos cstruturantes 
basilares que devem ser entao considerados: o deontol6-
gico eo axiol6gico. 

No conjunto destas ve11entes, e sobretudo a analise 
que leva ao conhecimento do desvio destas rclar;oes, o 
conhecimento do que pode pcnnitir prever aquilo que 
pode vir a suceder. E entao, naturalmente, que dessa ati
tude epistemol6gica resultan\ a diminui<;:i'io dos custos 
dessa rafz e, entre eles, se nao pensannos s6 nos riscos 
ffsicos, se pensarmos tambem nos riscos humanos, como e 
absolutamente necessaria, e evidente que 0 quadro alarga
se grandemente e as responsabilidadcs acresce a perspcc
tiva da necessidade de, enfim, Ed ucar para a prcvisihili
dade, que e o mesmo que fundamentar de raiz a sustenta
hi/idade desejada tanto quanto necessaria. 

Poden\ a Geografia ficar indiferente a cste desiderato? 

9 




