
I  e  2  de  Presidente  Venceslau  e  de  Presidente  Bernardcs  (Ocste  Not`cias,
31.12.99).

Nas       duas       primeiras,       ocorreram       dois       assassinatos
respectivamente,  no  mss  de  dezembro.  Na  terceira,  inaugurada  em   1990,
ocorreu  uma  violenta  rebeliao,  liderada por  presos considerados  perigosos,
tanto por sua ascendencia sobre a "massa carceraria", quanto pelos la9os que
mantiveram   com   quadrilhas   violentas.   0   assassinato   dos   dois   lideres,
ocorrido  durante  invasao  da  Policia  Militar,  parece  ter  sido  parte  de  uma
estrat6gia  repressiva  previamente  definida e  nao  o  resultado  inesperado  de
iim confronto.

0  estopim   dessa   rebeliao   foi   identificado  pela   imprensa  na
inusitada  tentativa  de  invasao  da  penitenciaria  por  urn  grupo  armado,  que

pretendia resgatar urn preso que ali cumpria pena. A operagao nao deu certo,
tendo sido enfrentada pelos guardas que fazem a seguranga das muralhas do

presidio.   Mas   a   ousadia   da   apao   desperta  apreensao,   sobretudo   porque
invas6es  nao  sao  raras  mos  Distritos  Policiais  paulistanos,  como  costuma
relatar  a   imprensa.   Esses   DPs,   despreparados  para  alojar  presos   que  ja
cumprem   penas   e   superlotados,   sao   conhecidos   por   sua  precariedade  e
conseqiiente  inseguran9a.  Estar5o  as  penitenciarias  interioranas  adquirindo
uma  imagem de  inseguran9a, talvez em fun9ao do cenario tranqiiilo no qual
foram  inseridas? Nesse caso, o fracasso da referida tentativa de invasao pode
ter desempenhado papel exemplarmente dissuasivo.

Procuramos   apontar   alguns   poucos   indicios  ji  detectados  e
formular  algumas  das  muitas  quest6es  nao  respondidas,  que ja  sugerem  a
complexidade  da  nova  realidade  com   que  mos  deparamos  em  funcao  da

presenga  das  novas  penitenciarias  no  Oeste  Paulista,  para  falar  apenas  da
realidade  imediata que nos cerca.
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GEOGRAFIA   E   POLiTICAS   P0BLICAS:   PROPOSTAS   EM
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Resumo:  Nos  dltimos  anos,  o  LAGHU  abrigou  e den  suporte  a  projetos  de

pesquisa  cuja   relevancia  e   impacto   social   sao  evidentes.   Destacamos   as
pesquisas  realizadas  com  o  suporte  do  LaboTat6rio  de  Geografia  Humana
desde  1996:  "Mapa  dos  Assentamentos  Rurais  no  Brasil",  Bemardo  M.
Femandes   (org.);   "Censo   Educacioml   dos   Assentamentos   Rurais   do
Pontal    do    Paranapanema/SI'",    Bemardo    M. ,  Femandes   (coord.);.  e,
"Impacto  Econ6mico  das  Unidades  Universitarias  da  UNESP  mos  seus

municipios-sede",   projeto   de   ambito   estadual,   cuja  etapa   relacionada  a
Presidente  Prudente  realizou-se  sob  a  coordenagao  do  Prof.  Dr.  Ant6nio N.
Hespanhol.  A  acumulapao  de  experiencias  sob  o  enfoque  da  analise  e  do
enfrentamento de situac6es de nftido contorno socioespacial, como as citadas
acima,  vein  capacitando  os quadros de  usuarios,  colatioradores  e  estagiarios

que   participam   das   atividades   permanentes   e   temporarias   do   LAGHU.
Desenvolvem-seassim,experienciasdeatuapaoemareasquesaocarentesem
temos  de  foma9ao  de  recursos  humanos  qualificados  e  ao  mesmo tempo,
demandantes    em    termos    de    novas    oportunidades,    potencialidades    de
investiga9aocientificaeexercicioprofissional.Nessesentido,pode-seafirmar

que  o  LAGHU   vein   conseguindo   intemalizar  urn  conjunto  de  saberes  e
praticas   que,   aos   poucos,   configuram   e   consolidam   urn   perfil   tecnico-
cientffico  especializado  e  urn  modo  de  atuapao  diferenciado,  marcado  por

'ProfessoresdosDepartanentodeGeografiadaFaculdadedeCienciaseTecnologia

da  UNESP  de   Presidente  Prudente  -  SP.   Endereco  para  correspondencia:   Rua
Roberto  Simonsen,  305.  Cep:   19060-900.  Tels:  018  2295375;  018  2295388  ramal
5456. E-mai I : depgeografia@prudente.unesp.br

}ProfessoresdosDepartamentodePlanejamentodaFaculdadedeCienciase

Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente -SP.  Endereco para
correspondencia:  Rua Roberto Simonsen, 305. Cep:  19060-900.  Tels: 018 2295395.



projetos  cuja  natureza  e  objetivos  estao  intimamente  associudos  as  politicas
pt,blicas.

Palavras-chave: politicas ptiblicas, pesquisa em geografia humana, SIC.

I. Introdu¢ao
`Na   sociedade   caphalista,   es   fum]s

indi\nduaisdqudemdeprQjedssaciais,
a grande maicha sonha oon futims que
de  podem  se  malizar  se  hover apc>fo,
favomeinento, dyuda, onnprtilhamento.

FrfuiFrtydeoutus".
Pwl sbq3er (1998)

Em     1996,     a    vit6ria    eleitoral     de     uma    nova    orientagao

programatica  que  assume  o  comando  da  administragao  municipal,  conduz
alguns segmentos e grupos da Faculdade de Ciencias e Tecnologia/UNESP de
Presidente Prudente, entre elas o Laborat6rio de Geografia Humana, a ampliar
e a intensificar seus la9os com o  novo govemo do municipio.

A  construcao  de  uma  experiencia  ben  sucedida  de  trabalho
conjunto  teve   inicio.   Partindo  dos  estudos  que  deram  forma  final  a  urn

projeto   coordenado   pelo   LAGHU,   os   primeiros   resultados   desta   nova
parceria  (LAGHU-UNESP/Prefeitura  Municipal)  permitiram  que  o  poder
pdblico  divulgasse  a  sua  populagao  os  limites  e  a  distribuig5o  espacial  das
areas de exclusao social da cidade.  A  proposta de Trabalho qiie resultou na
elaboracao do "Mapa da Exclusao Social de Presidente Prudente (1997)",
teve   como   elementos   embasadores   e   delineadores:    a   metodologia   de
apurapao,  dimensionamento e  analise da exclus5o  social, desenvolvida pela
assistente   social   Aldaiza   Sposati,   docente   do   Departamento   de   Servigo
Social  da  PUC/SP,  e  o  documento  produzido  pela  equipe  responsavel  do
LAGHU,   em   parceria   com   a   Divisao   de   Estudos   Socioecon6micos   da
Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente,  ent5o  dirigida  pelo  economista  e  docente  da  FCT/UNESP,  Prof.
Everaldo  S.  Melazzo.  Assim, este documento  intitulado:  "Proposta te6rico-
metodol6gica  de  anilise   socioespacial   em   gesfao  municipal",   reuniu  os

principios  e  os  procedimentos  necessarios  para  que  a  equipe  coordenada
pelo  ge6grafo e  docente  da  FCT/UNESP  e  atual  coordenador do  LAGHU,
Prof.  Raul 8. Guimaraes, produzisse o resultado cartografico final (Mapa da
Exclusao   Social   de   Presidente   Prudente,   1997)   e   a   nota  t6cnica   que   o
acompanha,  intitulada:  "A  exclusao  social  em  Presidente  Prudente  e  seu

processo de  mapeamento".  (Guimaraes,  R.B.  -  coord.,  Presidente  Prudente,
LAGHU/FCT/UNESP,1997).
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^volindo    pelo   griipo   de    pesquisa   do    LAGHU   como   urn
importante  instrumento  de  p]anejamento  das a96es  de  govemo,  portanto,  de
orientapao  e  instru9ao  para  a  tomada  de  decis6es  no  ambito  das  po]iticas
pdblicas,  em  diferentes  escalas,  niveis  de  atuagao  e  das  competencias  das
diferentes secretarias municipais, o govemo local n5o s6 encampou a proposta
como solicitou que sua conclusao e divulgag5o se fizesse ainda no periodo dos
cem  primeiros  dias  de  gestao  -  como  forma  de  garantir  sua  efetividade
enquanto instrumento de suporte as suas ap6es futuras.

Com   relagao  a  este   mapa  e  a  sua  metodologia,  a  equipe  de
autores afirmava na nota tecnica que relatava o seu processo de elaboragao:

"(...)   A   conslrapao  do  mapa

foi   resultado   de   informapi5es   sobre   infra-
estrutura  tais  como  a  exist6ncia  de  rede  de
esgoto   e   &gua   encanada.   a  exist6ncia  de
coleta     de      lixo     e     de     caracteristicas
populacionais  (escolaridade  e  renda).  Para
isto, foram  selecionadas varidveis  existenles
no Censo Demogr&fiico do IBGE de  1991  que

pudessem expressar a condi¢ao de vida das
familias  residentes  em  Presidente  Prudente.
Desta  andlise  dos  dados  foram  escolhidas
sete   (07)  varidveis:   chofes  de  farn{lia  com
renda de  ate urn (01)  saldrio-minimo. chef;es
de familia com nenhum ou com menos de urn
ano     de     iustrapao,     ninero     total     de
analfabelos,   total   de   crian¢as   de   sets   a
catorze  . anos   analifabetas,   domicilios   com
canalizapao    inlerna   de    dgua,    domicllios
ligados  a rede  geral  de  esgolo e  domicilios
com   lixo  jogado   em   terreno  baldio.   A16m
destas   varidveis.    tamb6m   foi   utilizada   a
distribuicao  da  morlalidade  infanlil,  obtida
no  Nticleo  de  Estudos  de  Mortalidade  da
FCT/UNESP   Os  dados  foram  organizados
num banco de dados por setor censitdrio da
cidade e, a partir dai, geradas tabelas para
cada  uma  das  varidreis,   ordenando-se  os
setores    censitdrios    da   situapao    de    pior
condicao    de    vida    a    melhor    situa¢do".
(Guimardes.1997 :04).
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A  repercussao  deste  trabalho  pode  ser  medida  atrav6s  da  sua
utilizacao    como     instrumento    de    suporte,    quer    para    a    implanta9ao,
reformulapao ou para o desenvolvimento de diferentes projetos levados a cabo
pela  Prefeitura  Municipal  de  Presidente  Pmdente  (gescao  1997-2000),  o que
revela  e  comprova  sua  eficacia  e  efetividade.  Listamos  abaixo,  os  Projetos
municipais,  Campanhas,  Conselhos,   Servicos,  6rgaos  e  demais   insfancias,
entidades e  institui96es  da  sociedade  prudentina,  que ten  utilizado o "Mapa
da Exclusao Social" ( I 997) para instruir, subsidiar e promover suas ac6es:
I.   Campanha  "Volte   Pfa   Ficar"   (A9ao   Integrada  -   1999).   Campanha  de

mobilizagao    envolvendo     varias     Secretarias     Municipais,     Conselhos,
Ministerio   "blico,   Poder  Judiciario,   Redes   Municipal   e   Estadual   de
Ensino, UNESP,  imprensa, Associag6es de Bairros, Sindicatos, Central de
Voluntarios, educadores. Visando uma acao integrada de combate a evasao
e   a   exclusao   escolar,   esta  campanha   procura   dentre  outros   objetivos,
detectar  o  perfll   das  crian9as  e  adolescentes  que  abandonam  o  ensino
fundamental,  assim   como  os  motivos  que  os   levaram   a  esta  situapao,
atrav6s de levantamento mos pr6prios domicilios destes jovens.

2.   "Rede Local de Ateneao a Crian9a e ao Adolescente" (Projeto  integrado).
Esta iniciativa procura superar a falta de articulapao e complementaridade
entre os varios programas, servi9os e atendimentos prestados a crianga e ao
adolescente,  pelos diferentes 6rgaos pdblicos.  Tambem  procura  implantar
urn   sistema   de   controle   de   qualidade   dos   servi9os   e   atendimentos
oferecidos.

3.   Programa "Brasil  Crianca  Cidad5 -Projeto  Vagalume"  (SMAS).  Projeto

qiie procura cadastrar crian9as e adolescentes na faixa etaria de 7 a  I 4 anos
que vivem da cata em  lix6es, promovendo a imediata desvinculacao destes
com  a atividade,  atrav6s  de  medidas  que  reforcem  o  vinculo escolar e as
atividades em  oficinas.

4.   "Programa de Garantia de Renda Minima Familiar" (Secretaria Municipal
da Assist6ncia Social -SMAS). Programa inserido no plano de govemo da
atual  administrapao,  visa  o  enfrentamento  da  pobreza  e  da  situacao  de
abandono   de   criancas   e   adolescentes,   assegurando-Ihes   o   direito   a
educapao.  Em  1999. o programa atendia a 391  familias.

5.   Projeto "Jovem Cidadao" (SMAS). Voltado parajovens de baixa renda, na
faixa etaria de  12 a  18 anos, este projeto procura oferecer oportunidades de
aquisicao  de conhecimentos,  habilidades e comportamentos necessarios a
sua atuapao como cidadaos e futuros profissionais.

6.   Projeto "Crianca Cidada" (SMAS). Atende criancas e jovens (7 a  14 anos)
em   situacao  de  pobreza,   atrav6s  de  atividades  de  complementapao  da
formagao  escolar  (aquisicao  de  habilidades,  atividades  lddicas,  culturais,
esportivas,  melhoria  da  autoestima,  das  relap6es  entre  os jovens  e  suas
familias  e  entre  os  jovens  e  a  escola).   Visa  tamb6m   inibir  o   ingresso
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precoce  dos jovens  no  mercado  de  trabalho.  Para  tanto,  o  projeto  coiita
com bolsas-escola e bolsas-estudo,

7.   Projeto  "Combate  ao  Analfabetismo  para  Jovens  e  Adultos"  (Secretaria
Municipal  de  Educapao - SME).  Visa identificar e cadastrar a populapao
de jovens (acima de  14 anos) e adultos que nao puderam efetuar estudos na
idade  regular,  dando-lhes  oportunidades  apropriadas  ao  desenvolvimento
da capacidade de aprender e assim poderem exercitar a cidadania, Tamb6m
envolve   atendimento   oftalmol6gico,   doapao   de   6culos   e   atividades
(palestras, cursos) voltados a temas da terceira idade.

8.  Projeto  "Central  de  Vagas  de  Educacao  lnfantil"  (SME).  Organizapao,
sistematiza9ao    e    informatizapao    de    dados    sobre    criancas    e    macs
demandantes   de   vagas   na   rede   municipal   de   educa95o   infantil   (pre-
escolas). Definicao de crit6rios de prioriza9ao de atendimento. Aumento da
eficiencia   na   capacidade   de   diagnosticar   e   planejar   o   atendimento.
Aumento  significativo  na  cobertura.  Entre   1997  e  1999,  mais  de  2.800
vagas foram abertas na rede de ensino infantil do municipio.

9.  "Programa   de   Sadde   da   Famflia   de   Presidente   Prudente   -   PSFPP"
(Secretaria  Municipal   de  Sadde  -  SMS).  Nesta  iniciativa,  o  Mapa  da
Exclusao Social foi, particularmente, urn importante instrumento uti]izado

para: a) definir as areas urbanas priorifarias (setores intemos aos bairros e
trajetos prioritarios para os atendimentos domiciliares) e b) dimensionar a
populag5o  residente que veio a  se constituir no principal  pdblico-alvo do
programa.  Alem disso, dado o seu carater intersetorial, o Mapa contribuiu
para instruir bs executores do PSFPP na defini9ao das ap6es emergenciais
e  preventivas  de  sadde.   Em   1999,  34%  da  populapao  urbana  total  do
municipio era coberta pelo PSFPP.

10.0  Mapa  tamb6m  foi  utilizado  por  varias  outras  institui96es  e  foruns  da
sociedade   civil.    Podemos   ressaltar   sua   utilizapao   como   instrumento
didatico  no  Curso  de  Servi9o  Social  da  lnstitui9ao  Toledo  de  Ensino  de
Presidente  Prudente,  bern  como  pelos  Conselhos  Municipais  (Conselho
Municipal do Orcamento Participativo, da Educapao, da Assistencia Social
etc.), al6m  de serem encontradas referencias do uso deste em disserta¢6es
de mestrado, monografias de especializagao e gradua95o.

A       continuidade       e       o       aprofundamento       da       parceria
LAGHU/Prefeitura  Municipal  concretizou-se  atrav6s  do  Termo  Aditivo  de
I 998 ao Convenio de cooperagao tecnico-cientifica firmado entre a UNESP e
a   Prefeitura   Municipal    em    1997.    Neste    aditamento,   detalharam-se    as
atividades  conjuntas  entre  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento
Urbano  do  Municipio  de  Presidente  Prudente  e  o  Laborat6rio  de  Geografia
Humana  da  Faculdade  de  Ciencias  e  Tecnologia  da  UNESP.  Parceria  que,

portanto,   preencheria uma das condic6es exigidas pela FAPESP, aos projetos
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dci"i`daiil"   dc   rl"iiciamclilo   n.)   iiilcrior  de  sua   nova   linha  de  pesquisa

(l'rograma Poll(jcas Pdblicas).
Neste    sentido    6    que,    aprovado    o    projeto,    a    equipe    de

pe5qulsadoresencontroucampopropfcioparaodesenvolvimentodaproposta,
cujosresultadossaoapresentadossumariamenteaqui.

2.Amadurecimentote6ricodaequipe-Notassobreaexclusaosocial
Erazoavelmentesignificativoontimerodeti.abalhosacademicos

existentes   sobre   a   cidade   de   Presidente   Prudente.   A   presen9a   de   tres
instltuig6esdeensinosuperior,comcursosdegraduacaoep6s-graduacaoe
umelementoimportantenagera9aodeconhecimentossobrediversosaspectos
darealidadeondeesfaoinseridas,atravesdemonografias,dissertac6es,tesese
demais tipos de relat6rios de pesquisa.

A   pr6pria   equipe   de   pesquisa   responsavel   por   este   projeto
conhece  e  ate  mesmo  produz  diferentes  tipos  de  investigap6es.   Porem,  o
desafio  proposto  no  projeto  "Sistema  de  Informacao  para  a  Tomada  de
Decisao  Municipal"  exigiu  urn  redirecionamento  te6rico  e  empi'rico  para  a
sua  conducao,  baseado  sobretudo  na  tentativa  de  urn  olhar  integrador  sobre
djferentesmecanismosdeprodu9aodasdesigualdadessociais,econ6micase
ambientais  no  interior  de  urn  espapo  urbano  determinado  e  mais,  sobre  as
dlstintas  e  especl'ficas  maneii.as  com  qiie  estas  desigualdades  aparecem  no
conjunto da cidade.

Paraal6mdabuscadedadosevariaveisqiiepudessemexprimir
c.oncreta  e  verossi'mH  estas  desigualdades,  nao  poderi'amos  nos
inciirsao  na  literatura,  cada  vez  mais volumosa,  que trata  destes
nllp rlr`c  ;hr`-:-^_  I_

de  maneira
furtar a uma

_____,  ._ ..,..  I,ial.  vulumosa,  que trata  destes
fen6menosequenosinspjramdemaneiradiretae/ouindireta.

Assim,  tao  logo  foi  publicado,  o  estudo do  PNUD/ONU  (1996)
sobre   o   fndice   do   Desenvolvimento   Humano   dos   munici'pios   brasileiros

(inspiradonametodologiautilizadaparaacomparacaoentrepal'ses)despertou
o   interesse  na  medida  em   que  utiliza  3   indicadores  de  qualidade  de  vida

(rendapercapita,anosdeescolaridadeeesperangadevldaaonascer)para
gerar  urn  indicador  si'ntese  que  possibilita  a  comparapao  entre  as  unidades
espacjais3.

Este  foi  urn  estudo  importante  na  trajet6ria  desta  pesquisa  em
particular,namedidaemquesinalizouocrescenteinteresseparaaconstrugao
deindicadoresdequalidadedevidaquepossibilitassemacomparacaoentre
diferentes realidades.

3 0 |DH varia entre 0 eubpaido5n:`n?::o=,gg:iaoi;i:`eDOAH;#,Tuen:cnitf:og,c8,aesf,]#?£toe.n#eoocaesoo.5eppors=,edEn:PH

Prudente, o IDH atinge 0,76.
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0coiili.`ciliicHtol`erdadodotrabalhodeelaboracaodoMai)ada
Exclusao/inclusilttsoclalde1997tamb6mp6deserreavaliadoeaprofundado
durante    este    trabalho.    Por6m,   ja    naquele    momento    reconheci'amos    a
importanciadotrabaltiopercursordeSposati(1996),mapeandoacidadede
Sao Paulo.

De  maneira  partici.pativa  (na  medida  em  que  os  dados  foram
obtidosatravesdaaplicagaodequestionariosporagentesdapastoralfamiliar)
e   utilizando-se   de   t5cnicas   de   produ9ao   de   indicadores   sociais   bastante
acessi'veis,   demonstrou   a  necessidade  de   iim   conhecimento  detalhado  das
areas    urbanas,    no   sentido   de   desmascarar   estas   desigualdades   e   suas
caracteri'sticas  e  principalmente,  para  evitar  discurso  homogeneizador  e/ou
neutro    sobre    as    diferengas    territoriais.    Neste    trabalho.   ja    comparece
nitidamente,      a      concep9ao      de      que      situa96es      de      exclusao      (seja

pessoal/individual,sejafamiliar)saodecorrentesdasuperposicaodecarencias
dedlferentesnaturezas,taiscomobaixaescolaridade,desemprego,condig6es

precarias de moradia e outras.

0trabalhodeNunes(1990)apontajustamentenestadirecaoao
analisar  as  diferengas  conceituais  entre   necessidades,  carencla  e  pobreza.
Enquanto   a   nocao   de   necessidade   remeteria   a   uma   ambigiiidade   entre
situa96escontingenciaisesituag6esdeimperiosidade,oconcei.todecarencia
seri.amaisprecisoeremeteriaadiscussaodasrela96eseiitresujeitosquet6in
vontadesdedeterminadosobjetos,apartirdevaloreseestruturassociaisque
informam   os   desejos,   as   necessidades   e   seus   julgamentos   objetivos   e
subjetivos.Ouseja,ascarenciassomentepoderiamserjulgadasapallirdo
conhecimentodomododevidaedaestrliturasoclaldosvaloresmaterialse
iiao materials.

0  conceito  de  pobreza,  entao,  deve  partir  deste  conhecimento
pievio,distinguindoaquelesquealcancamdosquenaoalcangamumpadrao
historico   e   socialmente   aceito   de   bens   materiais   e   simb6licos   de   cada
socl.edade.

Singer  (1998)  afirma  que   `.c' sew dz;vi.da  /.#com%m  "rna pesj't)a
eds%Cs°e:P%tcaa%`nee,=*^id.:_o_ui_jc_lu.i~d=-d.i.;e-c;i;suo:;:;"rfc%opessos::t:,
ddfflveeresnetresetneco%.raasddaaQC°.T?.a:rnA;^j.ir~`:':i_i.";iev.Elf_`(UPC.'6a3').Ae%Co'uds..as°c:`%l:::
diferentesteoriasdascausasdaexclusaosocial,ofatorecon6micoapoi`lii<.``.
comodeterminante,reforcandoassimnaos6anecessidadedecolih..c.`r"nn
diferentes  manifestag6es,   mas   fundamentalmente  de  encara-las  c{iliitt   unm
situagao  relativa,  onde  a  cada  momento,  se  alteram  as  posicb.``  mtlivj.lwiil.I
e/oufami1iares.

Martins  (1997),  por  sua  vez,  chama  a  atencao  d(t  iilto  |tnrw  "u
constitui-seoelementomaisjmportantenestadiscussao:flsii{wlillltnwmOi\

pobreza  e  de  miseria,  nas  quais  a  t6nica  nao  6  apenas  .`im  li"tlH.alto+`.o  no
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foma  de  privacao,  mas  fundamentalmente  a  desigualdadc  de  condic6es  e
perspectivas para a sua superacao.

Por  isto  mesmo  6  que  este  autor,  fugindo  do  que  considera  "a

/e/I.cfai.zapao  dr  i.dGi.¢  dc  eec/wsGo",  a  seu  vcr  extremamente  economicista,
constr6i e  prop6e a no¢ao de  inclusao precaria e  instavel. Na medida em que
sempre  existem  lacos  que  unem  os  individuos  ao  mercado  (em  seu  sentido
mais amplo) e preciso compreender a precarizapao cada vez mais intensa das
relac6es   sociais,   que   acabam   por   privar   os   seres   humanos   de   direitos,
atingindo sua cidadania.

A  tradicao  dos  estudos  geograficos,  que tomam  como central  o
conceito  de  segregagao,  possui  uma  forte  rela9ao  com  o  nosso  percurso  de
teri.itorializar   variaveis   e   dados   capazes   de   distinguir   e   diferenciar   areas
segundo a composicao social e/ou econ6mica da popula9ao que all reside.

Uma  ampla  discussao  sobre  este  conceito  pode  ser  encontrada
em Preteceille (1996), onde sao analisadas as causas, os criterios de medic5o e
as possibilidades de apreensao das profundas diferencia96es que assiimem urn
lugar  de  destaque  nas  cidades  contemporaneas,  Has  quais  as  manifesta96es
territorials das desigualdades alteram a pr6pria divisao social do espago.

Saclis ( 1998) e urn dos autores que chama a atencao desta equipe

de  pesquisa quando torna-se evidente a aproximacao entre os fundamentos e

proposi¢6es  ali   apresentados  e  os  principios  e  objetivos  que  procuram   ser
consol idados nesta propostfy.de construcao de urn sistema de informap6es.

0   texto   em   questao   defende   a   implementacao   da   ideia   de
"desenvolvimentoenquant;apropriacdodedireilos",corrioOfxoestTutuTad?r

para o enfrentamento das situag6es de desigualdade entre nac6es e no interior
dos seus respectivos tecidos socioespaciais. 0 autor parte da consideracao de

que  o  desenvolvimento deve  ser encarado  na  sua  `/orma p/wrjcJi.meHsi.o#cJ/ ",
isto e, como processo que ao fundir-se a id6ia de democratiza9ao, aponta para
uma  dinamica  jamais  terminada  de   ..ex€rc;'ci.a  dcl  cidczcJami.cl  com  vj.sJas  a
expansao, a un-iversalizapao e a apropriapao e.ietiva dos dir.:i`l:s .de prip::.ira,
s;gunda,terceiraequartagerap6es",rasp?ed.vamente.:as`:d`i!reito:.po,llt!cos:
c;v[.I c  c!'vjcos ";  os  ..dJ.rei./os  sociais, econ6micos e culturais"; os  "co/e/i.vos "
e  os  que   garantem   aos  cidadaos   "o  acesso  aas  pr/rjm6Hj.os  p#b/I.cos  -
hisl6r;co,  -ambiental   e   econ6mlco.   assim   conrio   sun   boa   utilizapdo".   0
desenvolvimento  e  entao  visto  por  Sachs  (1998)  como   "pro/.e/a  /#orm¢/ ",
"caminho irist6rico"  e  "processo de aprendizagem social". que dave ap\ieor:.

se  a  todas  as  nac6es.  Para  tanto,  aposta  na  emancipa9ao  da  sociedade  Civil
orgz+ri\zAda  "enquanto  terceiro  sislema  auto-instituido  d_e  poder,  a?  lad~o d:

po/!'/i.co  e do  cco#6mi.co".  Evocando  a  Declarapao e  o  Programa de  apao de
Viena,  adotados  pela  Conferencia  Mundial  sobre  os  Direitos  Humanos  da
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)NU   0unho  {Ic   1993).   cslc  autor   propugna   por  urn  aperfeicoamento  Jo
•sistema de inalicudores para avaliar o progresso na realizapao dos direitos

#2/#ci.crdas",   uma  vez  que  considera  o  IDIJ   demasiadamente  sintetico  e

iuantitativo.  Como  contrapartida,  cre  na  necessidade  da  elaborapao  de  urn•re/c!/6ri.a com""i./drz.a " aprofundado  sobre  a  "condz.cdo  faw"a"o ",  trabalho

le  folego,  que  nao  obstante  o  seu  desafio  e  ousadia,  seria  de  consideravel
rill.ldavde    e    I.iqueza    palral    al     .formulapao    de    politicos    ptiblicas    de
lesenvolvimento,   cenlradas   sobre   a  promocdo  das   quatro  gerap6es  dos
lireitos humanos " . Pz+ra toTito, dove-se  ..pesquisar pals por pals. o estado de
ipropriapao Ofeliva de cada direilo, dislinguindo-se a situacao das diferenles
:ategorias sociais " .

Dai  ser possivel  remeter a discussao  para Santos (1986), quando

ge6grafo   parte   para  a   analise   da   `.#6o-cjdadcmi'a"   e   da   "a/aborapGo
trcrsi./ci.ra  do  #Go-ci.dadao".   Esta   dltima  tern   sua  condi9ao  definida  pela
ierversidade   do   inventario   social   e   pelo   aiimento   da   polarizapao   e   das
lesigualdades, caracteristicas da nossa formagao socioespacial. A pobreza de
iossos    "mode/as   c!'vj.co   a   po/i'/I.co",   esta    intimamente   ligada   a   pouca
mportancia   dada   ao   componente   territorial   por   parte   das   elites   que   os
•ormularam.

Por  outro   lado,  as   "reve/ac6es   do  espcJ¢o"  permitem   que   se
erceba e qiie se entenda uma contradicao que e basica. Ao mesmo tempo que

processo   de   produ95o   do  espa¢o   conduz   a   situap6es   de   alienaeao,   de"socj.a/i.zacGo  I.war/!.dr ",  dividindo os homens conforme  suas  "capaci.cJndes

b    a/far    a    /crri./6rJ.a",    a    cidade,    com    todas    suas    possibilidades    e
multidimensionalidades,    pode    conduzir    a    urn    aumento    mos    graus    de
consciencia.  Portanto, a desaliena9ao e  a  reconstrucao da cidadania (no caso
brasileiro,  a  sua  apropriagao)  se  associam  necessariamente  ao   "di.re/./a  ao
e#/or"o",   traduzido   mos   direitos   de   (locais   de)  trabalho,   terra,   moradia,
servieos  pdblicos,  espagos  pdblicos,  natureza,  patrim6nio  hist6rico,  cultural
etc.    0    componente    territorial    6,    dessa    forma,    fundamental    para    o
entendimento  dos  contextos  de  desigualdade  (de  distribuig5o  dos  fixos,  dos
servigos, da informapao, de acesso aos mercados etc.). \

Para  Santos  (1986),  a  promo¢ao  da  consciencia  e  da  pauta  de
direitos   da   cidadania,   etapa   necessaria   a    constru¢ao   de   urn    "d!.scwrso
/errjlori.o/  c!.chatJfo ",  passa  pela  qualifica95o  e  socializa9ao  da  informapao,

pela   "publicizacao   dos   fixos"   e   por   "af6ei5   de  dmbl./a   /errj./ori.a/"   nao-
mercantis,  isto e.  que  incluam  os  lugares (e os homens) em  "redcs " que nao
sejam   mediadas  exclusivamente  pela   16gica   mercantil.   A  possibilidade  de
cidadania   depende,    em    grande    medida,    do   territ6rio.    Os   caminhos   e

possibilidades     de     enxergar     o     futuro     e      apresentar     solu96es,     estao
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invariavelmente  ligados  a  este  eiisinameiito  de  Saillos  ( 1986).  Vale  registrar
aqui   que,   a  exemplo  da  contribuiOao  de   Sachs  (1998),   percebe-se  grande
familiaridade    entre    os    princi'pios,    finalidades,    regras    de    validapao    e
funcionamento   da   proposicao   de   sistema   de   informagao   que   se   procura
construir e os aportes de Milton Santos.

0 amadurecimento te6rico desta pesquisa nao poderia deixar de
considerar tambem  algumas  referencias e conceitos que se  situam  no campo
da  metodologia de  Planejamento.  Nao  se  pode estar ausente  desta discussao

quandosepretendeproporeimplantarumsistemadeinforma9aoparatomada
de decis6es.

0 aporte te6rico-metodol6gico que passa a orientar as atividades
desta    equipe    no    que    diz    respeito    a    uma    determinada    concep9ao    e
operacionaliza9aodeprocessodeplanejamento,consideraemprimeirolugar:
o  carater  estrat6gico  da  metodologia,  tomada  como  instrumento  facilitador,
tanto  da organizacao  dos  trabalhos  e  atividades  da  equipe  ligada  ao  projeto,

quantodamodelagemdopr6priosistemadeinformagao.Emsegundolugar,o
cafaterparticipativoqueperpassaestaconcepgao,dadoque,aointernalizaros

principios   da   transparencia   e   da   progressividade   democratica,   auxilia   o
sistema  a:   compreender  a  diversidade  de   situag6es  as  quais  se  defronta,
identificarosproblemascentrais.analisartaisproblemaseelaborarpropostas

para    soluciona-los,    resultando    em    a06es    coordenadas    voltadas    para   a
minimiza9ao  e/ou   supera¢ao  das   situac6es  de  desigualdade  e  de  exclusao
socioespacial.  Portanto,  6  esse  carater estrategico  compartilhado  que  procura
orientar   as   ac6es   dos   que   participam   de   urn   processo   permanente   de

plaiiejameiito tal  coino este projeto propugna,  levando a criagao de  lapos que•promovemcompromJ.SsoJ"osquais,porsuavez,alavancammudan¢as.

A    ideia    de    que    o    planejamento    6    uma     ./erramc#/a"
fundamental    nao    €    nova.    Todavia,    a    concep9ao    do    ..~a#e/.c7me#/a
En:,,:a,n6`3:c.oA^Sjt.u^ac~j_o~:_:_,.t:EP,„tM.+r,s.;fu5_i:=e:r.::2:dsooa..6;ff,#::,edn:raa
qiie,  quando  se  pretende  alcancar  objetivos  complexos,  6  melhor  faze-lo
coletivamente.    Dai    a    importancia    de    urn    metodo    que    possibilite    a
compreensao  e  o  compartilhamento  de   uma  mesma  linguagem  que  seja
capaz  de  contribuir  para  a  efetiva  participacao  de  todos  os  envolvidos  na
formula9ao e  na operacionaliza9ao do  processo e de suas partes.  Considera
ainda,queplanejar,precisaserumprocessopermanente,..parag%eJeposm
gpanrfr%f,ran::::no.nn:::,.d.4e^ i:s_  a¢es   d=s:nvo,v;;;;._, cro;;,:g:n%;. ry:%ou*
esnefraeune'rana:ron::%:,V`ts=°osmea..}.us.C^aj^d:.c^a.r-i;kir-;;~dffr;a:;';£`:;,:e,i;::r`qu:'e,
se g%er a/ca„€ar ". (Ferreira, 2000a: 03).

Nesse     sentido,     urn     processo    de    planejamento    com    tais
caracteri'sticas,consideraqueocoletivodepessoasouosindividuosquedele

participam,   devem   ser   tornados   como    "a/ores   Soc/.a/.s",   na   medida   qiie
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controlalii   rccursos,  apl.esentam  estabiljdade  em  termos  de  organiza9ao  e,

portanto,adquiremcapacidadedeconstruirinterven96esnumadadarealidade.
Todavia,os.`a/ores5oc/.al.5"podemapresentarvis6eseprojetosdistjntos.Dal'
a  necessidade  de  se  construir  urn   "espapo"  que  procure  aglutinar  e  dar
coerenciaasag6esparciaisdosdiversosatoressociaisenvolvidos.0resultado
desteesforcopodeseridentificado,segundoestaconcepgao,nosconceitosde
"Sj."a"  e   de   "a"d/i.se  fi./%ac;.a"a/".   Uma  analise   sobre  determinada

situagao  depende  necessariamente  de   "g%em  exp//ca,  para  g%e  exp/;co,   a

partirdequalpDo.s:I.a:^ex^p^li.c_:_e_e_mfeced:-q.;;s~r:;::s%'p;icya:.'.
Partindodetaisconsidera96esqueproblematizamassituac6es

e  nao  apenas  as  descrevem,  chega-se  a   "exp/i.capGo  £7./%aci.o#c}/",  que  se
tcr=dmuDzrefond;:rnocme=ho^:e^_c_o?.fi_:c_5hi.,Jq::y;:v:`uous%:%:og%:o,,v!i:ssea
Cs°a%Parseec%%as°d%%d)°n:%:mum:.Pr^°3!:~*_--:ir-;itii-do:`:;;litt::a;s
Spa%_Ssecac=ma:nfar(S!apdr3rbp'.e~.m^a^(.Sja:^Lq^u.a_l~S_r?.Ia;fro;i;e..:;:;..I.`.f'#.:ruda::,
pode-secaminharnadirecaodaelaboragaodeplano(s)dea9ao.Aspalavras
retiradasdopr6priotextodereferenciadizemmuitoemrelacaoaumdado
componente     geogfafico,     tambem     presente     nesta     metodologia:      "a
Cd°t#;;::::;::£sd%et:n:pe%oann,Ca'„a;de.:::i:^S:_-i;s;;iia|;;%":%U:;pdcoas
d:if¢ea'oe,flc(£e£:[Tdae.#n`neniv9:nn<Ca.O..;£±;^ij;^;;:;:`;-pa.rua"o.%%`n%ad°eeumm:End:°dse
apao"(Ferreira,2000a:05,grifosdaautora).

3. A proposta do SIGI
A  difusao  dos  sistemas  de  informacao  geogfaficos  6  crescente

nos  tlltimos  anos.  Esse  I.ntenso  processo  tern  sido  amplamente  debatido  em
congressosejomadastecnicasrelativasaotemaeprovocadoumaverdadeiI.a
revolugaoconceitualepraticanomanejoeanalisedainformacaogeogfafica.

Segundo  Sendra  (1992),  o  SIC  6  uma  sigla  que  pode  estar  se
referindo   a   coisas       diferentes.    Ha   definig6es   relacionadas   ao   tipo   de
informa9ao    que    se    baseia,    ou    seja,    trata-se   de    uma    base   de    dados
computadorizadaqueconteminformagaoespacial.Outrasdefini96esinsistem
nas capacjdades  e  fung6es  de  que  estao  dotados  os  sistemas  de  informap6es

geogfaficos:  urn  sistema  de  hardware,  software  e  pl.ocedimentos  elaborados
para    facilifar    a    obten¢ao,    gestao,    manipulagao,    analise,    modelagem,
representacto  e  saida  de  dados  espacialmente  referenciados  para  resolver

problemascomplexosdeplanificacaoegestao.
A   equipe  de  pesquisa  do  Sistema  de   Informa9fo  Geogfafico

lntersetorial  (SIGI),  que  esta  sendo  desenvolvido  em  Presidente  Prudente,
entende   qiie  a   finalidade   deste   dispositivo   e   o   de   conceber  urn   modelo
estabelecidoparasatisfazernecessidadesdeinforma96esquerespondamaum
conjunto de  perguntas concretas e geradas  nos  diferentes  ni'veis da realidade
local.



3.1.Principios
A  -  Garantir  a  disseminapao  e  utilizagao  das  informac6es  da  foma  mais
ampla possivel.
8   -   Contribuir   para   a   democratizapao   da   informa9ao   e   a   pratica   do
planejamento e da tomada de decis5o participativos.
C   -   Criar   mecanismos   de   gerenciamento   permanente   qiie   envolvam   os
usuarios  na  definicao,  produ9ao,  divulgapao  e  avaliapao  de  informap5es  a
respeito da eficacia, eficiencia e efetividade das politicas pdblicas.
D   -   Contribuir   para   a   capacitacao   e   desenvolvimento  tecnico  de   quem

participa do Sistema, numa perspectiva intersetorial.
E - Respeito ao direito de privacidade do cidadao.

3.2. Finalidades
Apoiar e  acompanhar o planejamento,  a execu9ao  e  a avaliap5o

de   politicas   pdblicas   que   enfrentem   as   varias   situa96es   de   desigualdade
(econ6mica, social e ambiental) de condi¢6es de vida em Presidente Prudente.

3n 3. Regras de Funcionamento
Trata-se de urn sistema informatizado que:

A - Processa dados georreferenciados com diferentes niveis de
agregagao/desagregapao das i nform ap6es.

8 -Possui  mecanismos de produgao da informagao claros, transparentes e de
facil apreensao.
C -  Garante o  acesso das informap6es para quem gera os dados.
D  -  Possui  urn  modelo  de  gerenciamento  que  assegura  a  consistencia  das
variaveis  trabalhadas  e  avalia  permanentemente  sua  eficacia  para  auferir  o
grau exclusao social.
E -Assegura a atualizapao permanente das bases de dados.

3.4. Poteneialidades
A metodologia em desenvolvimento aponta para urn potencial de uso

futuro  em  outras  realidades  urbanas com  perfil  semelhante  ao  de  Presidente
Prudente.  Contribui96es  recentes  sobre  a dinamica da urbanizapao  brasileira

(estudos   urbanos   em   geografia,   soc-iologia,   economia),   ten   mostrado   a
ocorrencia de  urn  certo  padrao  de  produgao do espapo  urbano que se  realiza
em uma extensa faixa intema ao territ6rio do centro-sul brasileiro. As por¢6es
oeste  dos  Estados  do  Sul  do Brasil,  assim  como  do Estado de  Sao  Paulo; os
territ6rios  do  Mato  Grosso  do  Sul,  do  Triangulo  Mineiro  e  o  sul  de  Goias
abrigam   centros   m6dios   que,   diferentemente   das   cidades   dos   entornos
metropolitanos    (e    evidentemente    das    suas    sedes),    mantem    dinamicas

socioespaciuis   locals  que  ainda  nao  estao  completamente  subordinadas  as
determina¢Oes pollticas e econ6micas da metr6pole nacional.

Nesse  sentido,  esta proposta de construcao do SIGI  prioriza fontes e
bases  de dados  secundarias que estao  presentes e,  sem  maiores dificuldades,
sao acessiveis em quaisquer das cidades de porte medio4 existentes nesta faixa
do territ6rio nacional. Quanto as fontes, destacam-se: as prefeituras, os 6rgaos
da  administracao  direta   e   indireta   nos   seus   diferentes   niveis   de   atuagao

(municipal, estadual, federal), prestadores de servicos pt]blicos, universidades,
entidades  de  carater  phblico  ligadas  as  sociedades  locais,  organizap6es  nao-

governamentais,  entre  outras.  Quanto  as  bases  de  dados,  cabe  registrar  uma
vasta gama de cadastros e de registros de servicos e atendimentos, tais como:
cadastros imobiliarios, de emprego, de demanda e de uso de servj9os ptlblicos,
de programas sociais, de enderegos, etc.,  inclusive de sistemas de  informa9ao
de ambito nacional ja implantados, como s5o os casos do SIM e do SINASC.

Assim,   a  concep9ao  do  SIGI   deve  considerar  o  seu   potencial   de
extensao e de  difusao  no territ6rio,  ou  seja,  a sua adequabilidade em  rela9ao
as  situa96es  e  dinamicas  socioespaciais  que  compartilham,  pelo  menos  em
certo  nivel  de  agrega9ao  e  abrangencia,  de  caracteristicas,  circunstancias  e
dimens6es comuns.

4. 0 Comite Decis6rio
Desde  sua  concepcao  original,  este  projeto  procura  integrar  a

equipe de pesquisadores a equipe parceira, no caso composta por funcionarios
e equipe de governo da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.

Esta    integracao,   alem    de   atender   a   urn   dos   requisitos   do
Programa "Poll'ticas  Pdblicas",  atende tambem  a  uma estrat6gia de construir
urn  Sistema  de  Informagao  Geogfafico  Intersetorial,  que  seja  efetivamente
democratico,  participativo  e    que  integre  os  gestores     locals  das  Politicas
Pdblicas em sua concep9ao, implanta9ao e operacionalizacao.

0    trabalho    com    a    equipe    parceira    iniciou-se    com    uma
cooperapao, no sentido de busca e captura dos dados e variaveis considerados
relevantes, nesta primeira fase do projeto. A16m disso`, a equipe da Prefeitura

` Esta claro para esta pesquisa, que o aprofundamento da tematica das cidades medias

faz parte da pauta de investigap6es que deve continuar lastTeando o amadurecimento
te6rico   do   grupo   na   segunda   fase   do   projeto.   Cabe   ainda   registrar,   que   o
coordenador deste projeto e tres dos membros desta equipe fazem parte de urn grupo
de   pesquisa   sediado   na   FCT/UNESP,   P.   Prudente   (Grupo   Academico   sobre   a
Produ9ao do Espaco e suas Redefinie6es  Regionais -GAsPERR), que coloca como

prioritario   na   sua   pauta   de   trabalho,   o   entendimento   e   o   desvendamento   de
dinamicas socioeconomicas e sociopoliticas em centros urbanos do Oeste paulista.
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RELACOES   INTERSETORIAIS   E   A   APROPRIACAO   DA

RENDA  DA  TERRA  NA  PRODUCAO  DE  FRUTA  PARA  0

CONSUM0 JIVJVA7lt/RI NA  REGIAO DE JALES -SP

Celso Donizete LOCATEL'

RESUMO:  Para  analisar  a  integrapao  dos  produtores  familiar  a  dinamica
econ6mica contemporanea partiu-se da desvinculaeao da no9ao de pequeno

produtor  de  agricultura  familiar,  ja  que  os   mesmos  nao  sao  sin6nimos.
Tamb6m   considerou-se   as   liga96es   intersetorias   da   agricultura   com   os
demais   setores   da   economia   para   verificar   o   grau   de   associagao      das
unidades   de   produeao   ao   capital.   0   simples   desenvolvimento   de   uma
atividade agricola,  por mais vantajosa que seja, nao garante ao agricultor se
apropriar  de  toda  a  renda  gerada  por  essa  atividade.  Nao  ha  ddvida  que  o
desenvolvimento  da  fruticultura  na  Regiao  de  Jales  dinamizou  a  produgao
agricola.  Contudo,  ha  que  se  considerar  que,  tendoresta  atividade  estreitas
ligag6es    com    os    setores    da    indtistria    a    montante,    financeiro    e    de
comercializacao da produgao, a major parte da renda da terra gerada por essa
atividade  e  apropriada  pelo  capital  comercial,  industrial  e  bancario,  o  que

possibilita apenas a reprodu¢ao simples da maior parte dos produtores.

PALAVRAS  CHAVES:  Sujeicao  da  I.enda  da  terra,  agricultura  familiar,
peqiieno produtor, relap6es intersetoriais, fruticultura.

I.    INTRODUCAO
Este     artigo     e     resultado     das     reflex6es     realizadas     no

desenvolvimento   da   pesquisa   que   originou   a   dissertap5o   de   mestrado
intitulada   "0 desenvolvimen.to da fruticultura e a dinamica da agropecuaria
na regifo de Jales - SP"2, defendida recentemente na FCT/UNESP.

Pretende-se,    aqui,    Ievantar   alguns   elementos    que    possam
contribuir para a discussao §obre as  interrelag6es da agricultura com  olltros
setoi.es,  a  partir  do   iiso  de   insumos   industriais,  em   atividades  modemas,

praticadas por agricultores  familiares,  por urn  lado, e a  inser9ao do produto
agricola no mercado oligopsonizado,  por outro, e a apropriap5o da renda da
terra.

'MestreemGeografiapeloProgramadePds-GraduapaoemGeografiada

Fci`mEsp.
2TrabalhorealizadosobaorientaeaodoProf.Dr.AntonioNivaldoHespanhol.


