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Introdugao 

Neste texto pretendemos criticar a arti- 

culagSb do paradigma neoclassico no con- 

texto espacial, articulacao esta que se 
caracteriza sobretudo pela tentative de cir- 

cunscrever as explicagoes sobre as diferen- 

tes facetas da formagao e transformagao 

de estruturas espaciais a determinantes di- 

tos puramente economicos, isto e, sem 

necessidade de trazer a baila possi'veis in- 

gerencias ou dados de natureza sociologica 

e poli'tica. 

O autor e professor da PUR/UFRJ 

Versao preliminar deste texto foi apresen- 
tada no I Encontro de Economia Regio- 
nal e Urbana, ANPEC/CEDEPLAR. Belo 
Horizonte, MG — setembro, 1981. Agra- 
dego aos pareceristas da REE pelas suges- 
t6es recebidas quanto h organizagao e 
conteudo do presente trabalho. Desneces- 
s^rio enfatizar que os problemas porven- 
tura remanescentes sao de minha inteira 
responsabilidade. 

For determinacao puramente economi- 

ca, entendemos a explicagao dos fenome- 

nos economicos, atraves, e exclusivamente, 

de fungoes de oferta e demanda, cujos 

elementos constitutivos estao fora do am- 

bito da analise economica, tais como os 

(pressupostos tradicionais): gostos ou pre- 

ferencias individuals; estado da tecnologia 

conhecida; dotagao de recursos etc. 

Nao cabe no momento uma discussao 

sobre a possi'vel circularidade do argumen- 

to neoclassico, bastando apenas lembrar 

que o que de fato esta em jogo e a 

possibilidade de "resolver" as explicagoes 

sobre fenomenos espaciais como proble- 

mas economicos tout court, isto e, como 

problemas de "alocagao eficiente dos re- 

cursos escassos com uso alternativo". De- 

finido desta forma, fica obviamente bastan- 

te restrito o espago para ingerencias do tipo 

sociologico-poli'ticas. 

Assim, autores neoclassicos nao negam, 

por exemplo, a existencia de classes so- 
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ciais com interesses diversos. Contudo, 

aflrmam que esses interesses sao expresses 

atraves de rela^Ses bem comportadas de 

oferta e demanda, ou seja, do mecanismo 

de mercado. Neste sentido Solow, decidi- 

damente um autor acima de qualquer sus- 
peita no contexto dos debates sobre a teoria 

da distribuipao reconhece que: "o que a 

economia neoclissica nao pode absorver 6 
a nocpao de que 'classe', 'poder', 'histdria' 

etc. influenciam a distribuipao de renda 

de alguma forma imaculadamente inde- 

pendente da oferta e demanda" (SOLOW, 

1976, p. 140). 

Para se entender a sutileza desta coloca- 

(pao basta recordar que, talveza principal ins- 

pirapao ci chamada "Revolupao neoclassica" 

— ou o detour em rela<pao ao pensamento 

cl^issico (como preferem por exemplo Dobb 

ou Meek) — tenha sido sua construtpao da 

teoria do capital como elemento chave para 

"libertar" a ancilise economica das implica 

goes perversivas da teoria do valor do traba- 

Iho, segundo a qual a taxa de lucros emerge 

como derivada de uma relapao social de 

explorapao embutida na rela<pao assimetri- 

ca entre capital e trabalho. 

Entretanto, particularmente nas duas 

ultimas decadas, a teoria do valor e distri- 
buigao neoclassica oriunda desta contra- 

argumenta^ao, foi objeto de contundentes 

ataques. Referimo-nos aqui, em essencia, 

as perturbapSes provocadas pelas dificul- 

dades daquela teoria em absorver as cn'ti- 

cas suscitadas pela publicagao da obra-pri- 

ma de Sraffa (1960) e seus desdobramen- 

tos no que veio a ser conhecido como 

Controversia de Cambridge sobre a Teoria 

do Capital. 

Como se sabe, o grande impacto desta 

cn'tica deve-se ao fato de ter identificado 

certas anomalias, internas ao paradigma 

neoclcissico. Ou seja, levantou questoes re- 

lativas ci sua consistencia I6gica, dificilmen- 

te desvencilhaveis, na medida em que per- 

tinentes a certas propriedades elementares 

do sistema de produpao cpaitalista — (ao 

menos como concebido pela prdpria esco- 

la neoclassica) — tais como o fato de que 

t^cnicas de produgao envolvem necessaria- 

mente mercadorias que sao produzidas 

por meio de mercadorias e a consideragao 

de uma taxa de lucros (juros) positiva 

s6bre o valor de meios de produpao 

constituCdo por estas mercadorias hetero- 

geneas. Estas propriedades dizem respeito 

a certas relapoes cont^beis entre pregos e 

fatores de produgao de qualquer sistema 

economico, notadamente aquele concebi- 

do pela escola neoclassica. 

Sem nos alongarmos nos especi'ficos 

destes debates ja amplamente documenta- 

dos na literatura (eg. HARCOURT, 1972) 

interessa observar aqui que deles emerge, 

novamente, a duvida quanto as possibi- 

lidades de se explicar a existencia do lucro 

e portanto a distribuigao de renda e os 

prepos em geral lanpando-se mao dos ditos 

determinantes essencialmente economicos. 

Este resultado pode ser interpretado 

como um cheque a apregoada universali- 

dade do problema economico neoclassico, 

seja qual for a instancia em que 6 chama- 

da a manifestar-se. Assim, ao menos nos 

limites do discurso academico, caberia le- 

vantar algumas de suas implicagoes a ex- 

tensao de analise neoclassica a "fenome- 

nos espaciais". 

Neste texto, em suma, pretende-se 

apreciar essa articulagao do paradigma 

neoclassico no contexto espacial, e, ao 

mesmo tempo, avaliar em que medida, a 
luz das crCticas referidas mais acima, o fnes- 

mo produz uma versao aceitcivel acerca do 
quesito da redupao da explicagao a fatores 

ditos puramente economicos. 

Mas antes de discorrermos sobre o pia- 

no de trabalho deste estudo tres adverten- 

cias devem ser feitas: 

1 Na primeira delas salientamos que no 

curto espago reservado para uma pu- 

blicapao como esta, pouco mais 6 possf- 

vel do que uma breve exposigao de 
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um, entre Vcirios caminhos por onde 

pode passar semelhante cn'tica. 

2. Em segundo lugar reafirmaremos que 

nao nos preocupamos aqui em esteri- 

der diretamente a cn'tica de Sraffa e 

os resultados da controv^rsia do capi- 

tal a temas especi'ficos como a teoria 

da localizagao industrial, ou do uso 

do solo e formarpao da renda fundia- 

ria urbanaH), muito embora, sempre 

que necessario, breves referencias se- 

jam feitas kjueles resultados mais 

anah'ticos. 

3. Finalmente, caberia advertir ainda 

que a validade da an^lise apresentada 

neste texto limita-se a versao estrita- 

mente neoclassica, reconhecendo que 

na pratica an^lises puramente neoclas- 

sicas representam apenas uma peque- 

na parcela da literatura sobre os pro- 

blemas espaciais. Esta observaqao 

e justificada, na medida em que a 

maioria dos estudos sobre esta proble- 

matica seria, aparentemente, melhor 

classificada como versoes bastardas 

que empregam ou combinam concei- 

tos e instrumentos essencialmente 

neoclassicos a questoes que nao se 

coadunam facilmente ao temario da- 

quela problematical), a exemplo 

das analises inspiradas em Myrdal, 

(1965) ou mesmo Richardson (1975) 

e mais recentemente Holland (1976). 

Consideramos, no entanto, que apesar 

destas consideragoes, a visao neoclassica 

do funcionamento da economia espacial 

em seu m'vel mais geral e ainda marcada- 

mente hegemonica nas comunidades de 

ensino e pesquisa a escritorios onde sao 

fl) O leitor interessado podera consultar so- 
bre o assunto outros estudos do autor, 
notadamente, SMOLKA (1980-1982). 

(2) Para uma discussao detalhada destas ques- 
toes, veja-se, por exemplo, SMOLKA 
(1983). 

formuladas poh'ticas urbanas e regionais, 

no Brasil. Justificamos ainda o presente 

estudo observando que: "A importancia 

da economia repousa nas suas contribui- 

g5es ativas e significativas ao processo de 

desenvolvimento capitalista, e nao na sua 

contribuigao ao entendimento deste mes- 

mo processo". (CLIFTON, 1975, p.133)- 

1. Piano de Trabalho 

Para dar conta do objeto de nossa 

cn'tica, torna-se necessario demonstrar an- 

tes de tudo como a concepgao e com- 

preensao de fenomenos espaciais sao nao 

apenas calcados nas mesmas premissas de 

anilise nao-espacial como tamb^m resolvi- 

dos essencialmente no mesmo tormato 

que outros "quebra-cabegas" ou "exem- 
plares"(3) caracten'sticos da problematica 

especi'fica neoclassica. 

Esta demonstragao e processada a par- 

tir do explicitamento dos pressupostos ha- 

bituais da analise nao-espacial e sua redefi- 

nigao no contexto espacial. 

Em seguida, ilustramos como, na apre- 

ciagao de dois fenomenos concretos tidos 

como essenciais para a compreensao do 

processo mais geral da estruturagao espa- 

cial da economia — a saber, o processo de 

urbanizacao e de divisao espacial do traba- 

lho — se obtem explicagoes no formato 

neoclassico desejado a partir dos pressu- 

postos referidos ha pouco. 

Estabelecido o marco de referencia, 

procedemos a uma apreciagao geral da 

proposta neoclassica espacial, identifican- 

do suas falacias na concepgao subjacente 

de espagos, e extraindo imediatamente 

suas implicagoes para a analise de ques- 

toes como: 1. a natureza das poh'ticas 

espaciais urbanas e regionais, e, 2. a inter- 

pretagao que se da a certas regularidades 

e/ou constatagoes empfricas. 

(3) A terminologia aqui referida 6 de KUHN 
(1962). 
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Finalmente, reexaminamos na sepao 5 

os pressupostos necessaries e subjacentes ^ 

an^lise espacial neocl^ssica, apontando pa- 

ra sua inadmissibilidade, seja porque sao 

insuficientes para dar conta das prbprias 

situa^oes que supostamente devem aderir, 
ou porque simplesmente sao logicamente 

inconsistentes com outros pressupostos 

nao desvencilhciveis da teoria neoclcissica. 

Em suma, ao longo deste estudo, exa- 
minamos a proposta neoclcissica para a 

analise espacial, percorrendo, por assim di- 
zer, um circuito que iniciando em suas 

premissas bcisicas a elas retorna exploran- 

do e questionando os seus limites ap6s 

demonstrar sua relevancialtebrica e impli- 

capoes praticas ou empmcas. 

2. Pressupostos da Analise Espacial 

Neoclcissica 

A literatura neoclassical^ apresenta 

os seguintes fatores como responsaveis ul- 

timos da estruturagao do espapo: 

1. Economias internas e externas — 

oriundasde efeitos de escala, indivisibi- 

lidades, vizinhangas etc. 

2. Demanda pelo insumoi terra, ou a 

existencia de atividades consumidoras 

de espapo (como prefere, por exem- 

plo, BOS, 1965). 

3. Gustos de transportes baseados na 

fricpao da distancia. 

Estes fatores operando atraves do me- 

canismo de mercado geram as seguintes 

forgas: encorajam a concentragao da ativi- 

dade economica, sua dispersao e o m'vel 
resultante do jogo entre essas forgas cen- 

tnpetas e centn'fugas. Importa observar 

de imediato que estas tendencias ou for- 

gas compensatorias constituem-se em re- 

quisitos necessarios a analise de equih'brio 

(4) Veja-se por exemplo ISARD (1956), 
VON BOVENTER (1962), BOS (1965), 
SERCK-HANSEN (1970). 

tal como concebido pelo paradigma neo- 

cl£ssico. Vale dizer, estes fatores, com um 

pequeno esforgo de abstragao, podem ser 

facilmente remetidos aos tradicionais pres- 

supostos neoclcissicos, podendo assim ser 

vistos como extensoes espaciais dos ulti- 

mos. 

Senao vejamos: 

1. Gostos ou preferencia individual's ago- 

ra incluem tambem uma preferencia 

pelo espago — an^loga ei preferencia 

pelo tempo — exceto como aponta 

ISARD (1956) para o caso dos eremi- 

tas que preferem viver isolados! Este 

autor toma como sendo um fenomeno 

biologicamente Vcilido que os indivf- 

duos, como seres sociais, prefiram vi- 

ver na companhia de seus semelhan- 

tes. Ou seja, eles nao sao indiferentes 

em sua escolha entre produzir ou 

consumir, prdximos ou distantes de 

seus semelhantes. 

2. Do fa gab de recursos e agora conside- 

rada como espacialmente distribui'da. 

Isto se aplica tanto para a distribui- 

gao dos recursos naturais (reservas mi- 

nerais, fertilidade da terra etc.) como 

para a sua distribuigao "historica" na 
forma do ambiente construi'do pelo 

homem em pen'odos passados. Neste 

ponto, caberia uma qualificagao im- 

portante relativa a distribuigao da 

propriedade destes recursos entre os 

indivi'duos: no context© espacial os 

indivi'duos nao necessitam situar-se no 

mesmo local dos recursos que pos- 

suem. Este ponto e crucial na distin- 

gao entre espago e tempo para efeitos 

anah'ticos. 

Assim, e de toda importancia especifi 

car em que momento e tomada uma 
decisao relativa a recursos dispom'veis 

em diferentes pen'odos, que, a ri- 

gor, decisoes s6 podem referir-se a 

mergados adiante no tempo. No en- 

tanto, no context© espacial, nenhuma 

restrigao e feita quanto ao local em 
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que a decisao pode ser tomada com 

respeito a recursos localizados em 

qualquer ponto(5), 

3. Finalmente, a tecnologia conhecida 

e disportfvet, compreende, tambem, 

sem prejui'zo ao sentido originalmente 

dado a este pressuposto, as possibili- 

dades das redes de transporte e comu- 

nicapoes, bem como certas facilidades 

de infra-estrutura. Tudo isto condicio- 

na as possibilidades de produpao em 

qualquer ponto geografico. 

Assim, reconhece-se que para transfor- 

mapao de um bem em seu igual em 

outro local exigem-se recursos, de for- 

ma que a questao sobre onde produ- 

zir nao e economicamente indiferen- 

te. 

Este pressuposto e, portanto, analogo 

aquele concernente as diferenpas tee- 

nicas no esforpo relativo requerido 

para produzir mercadorias distintas. 

Observe-se, no entanto, que a fricpao 

dadistanciae um elemento fi'sico-natu- 
ral, semelhante as ideias implicadas 

no estagio tecnologico como dado 

exogeno. 

Podemos observar, em suma, que ape 
sar de aparentemente imediatas, estas "ex- 

tensoes" dos pressupostos neoclassicos tra- 

dicionais envolvem certas particularidades 
que podem redundar em formidaveis com- 

plicagoes anah'ticas. 

Destes pressupostos extrai-se, por 

exemplo, que: 

4. indivfduos nao podem, em geral, con- 

sumir itens indivisfveis (como a habi- 

tapao) simultaneamente em diferentes 

locals — um resultado possfvel da 

aplicagao direta de uma analise de 

equilfbrio geral a la Debreu, ou que. 

(5) Veja-se BLISS (1975, p, 40) sobre este 
ponto. 

5. a rigor qualquer transagao economica 

envolve agora um custo para superar 

a distancia, ou que, 

6. para ser disponi'vel, um recurso deve 

ser antes acessi'vel. 

Estes pontos serao retomados mais 

adiante. 

3. Conceppao Neoclassica de 

Estruturas Espaciais 

Nesta se<pao examinamos rapidamente 

algumas proposipoes ti'picas de analise 

neoclassica concernentes aos importantes 

processos de urbanizapao e divisao geogr^ 

fica do trabalho. Mas antes disto, seria 

interessante enunciar como sao concebi- 

das, em geral, as estruturas espaciais neste 

paradigma. 

Como e sabido, para a teoria neoclassi- 

ca a economia e concebida como um con- 

junto de mercados inter-relacionados no 

qual indivi'duos e firmas se encontram co- 

mo ofertantes e demandantes. Uma estru- 

tura espacial por sua vez e concebida co- 

mo "A distribuigao espacial de produtores 

de vdrios bens e servipos varejistas e de 

consumidores em cidades e vilas de varios 

tamanhos, bem como a disposipao layout 

espacial destes centros". (BOVENTER, 

1962, p.325). 

Entao, diz se coerentemente que e atra- 

ves do mecanismo de mercado que se for- 

ma e transforma qualquer estrutura espa- 

cial, ou seja, pelo processo de alocagao de 

recursos sobre o espago guiado pelos pre- 

gos que por seu tumo sao determinados 

pela interagao entre oferta e demanda. 

Processo de Urbanizacao 

Concretamente, entende-se por exem- 

plo que a urbanizagao (basicamente for- 

magao e crescimento das cidades) resulta 

da realocagao da populagao da agricultura 

para a industria e servigos e que este pro- 

cesso e associado a elevagao dos nfveis de 

Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 14(3): 767-84, set./dez. 1984 771 



ESPACO 

renda (salaries etc.) na medida em que 

esta mudanpa estrutural 6 sustentada por 

ganhos gerais de produtividade. Deste mo- 

do, os processes de urbanizapao e indus- 

trializa(pao colam-se inextricavelmente ao 

processo de moderniza<pao economica ex- 

press© por forgas de mercado que condu- 

zem a sociedade aos nfveis cada vez mais 

elevados de bem-estar. Assim, segundo 

Arrow (1973): "0 desenvolvimento histo- 

rico das cidades e areas metropolitanas, e 

seu crescimento relative ao resto do paTs 

e em larga medida o resultado natural e 

beneficente das for<pas economicas." (p. 
14).i 

A explicagao sucinta seria a seguinte: 

O progresso tecnologico (fator exoge 

no) e convertido em aumentos de produti- 

vidade, em especial das atividades que na- 

turalmente se localizam em cidades. 

Aumentos de produtividade sao tradu- 

zidos em aumentos de renda(6) e na 

medida em que a propor(pao da renda in- 

dividual despendida em produtos agncolas 

tende a diminuir (Lei de Engels) observa- 

se uma contfnua transferencia da deman- 

da de agricultura para a industria. 

Com a industrializapao, e consequente- 

mente (!)( mecanizapao da agricultura, os 

trabalhadores rurais sao liberados para se- 

rem empregados no setor urbano-industrial. 

Este processo 6 acelerado devido ao 

diferencial de salario em favor daquele 

ultimo setor, produzido pelo fato (consta- 

tagao empfrica) de que a produtividade da 

industria cresce mais rapidamente que a 

da agricultura. 

Fecha-se assim ci'rculo, na medida 

em que a mecaniza(pao da agricultura pas- 

(6) Recordemos aqui as parabolas neoclassi- 
cas relativas ^ distribuigao de renda, eg 
SAMUELSON (1966). 

sa a ser contingenciada pelos aumentos dos 

custos do trabalho assalariado. 

Ainda segundo Arrow, este processo de 

"deslocamentos para as cidades induzido 

economicamente, repete-se sempre que 
ocorre a industrializa<pao e sob uma varie- 

dade de circunstancias e instituigoes", e 

com isso verifica-se "urn crescimento da 

renda nacional, pois cada migrante moveu- 

se para uma situapao de maior renda". 

Em suma, uma consequencia das mudan- 

pas de oportunidades. 

Este argument©, bem conhecido, esta 

baseado nas seguintes suposipoes: 

1. existencia de alguma forma de ganhos 
de aglomerapao sem a qual a ativida- 

de industrial sob regime de rendimen- 

tos decrescentes poderia ocorrer em 

todos os pontos do espapo; 

2. a atividade industrial ocorre "natural- 

mente" em cidades, onde: 

3. inovapoes tecnologicas introduzidas 

promovem a eficiencia tecnoldgica 

que e 

4. traduzida em ganhos de produtividade 

ao trabalhador na forma de maiores 

salaries. 

A Divisao Inter-regional 

do Trabalho 

E, talvez, no trabalho seminal de Isard 

(op. cit.) que se pode encontrar a discus- 

sao mais sintetica e sugestiva sobre a I6gi- 

ca do processo de divisao espacial do tra- 

balho. Neste livro, Isard procura estabele- 

cer um paralelismo ou uma analogia entre 

o conceit© Fisheriano de extensao tempo- 

ral da produgao com aquilo que ele deno- 

mina de extensao espacial da produgao. 

Este autor sugere que da mesma forma 

como um aumento de (insumos de) capi- 

tal pode ser representado por m^todos de 
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produgao de caminho mais indireto (roun- 

daboutness) um crescimento no uso de 

insumos-transporte ^ pode ser visto co- 

mo que envolvendo m^todos que sao mais 
indiretos (roundabout) no sentido de que 

tendem a aumentar a extensao espacial da 

produpao. Segundo I sard [op. cit, p.82} a 

extensao espacial da produpao aumenta 

por exemplo quando mais insumos-trans- 

porte sao usados lucrativamente, tal que: 

a dimensao espacial de certas linhas de 

produpao sao alongadas atrav^s, por exem- 

plo, da extensao de sua ^rea de mercado 

ou de sua 4rea de compra; ou que a 

dimensao espacial de certas linhas de pro- 

dupao sao alongadas enquanto que outras 

sao encolhidas, mas de forma a que as 

primeiras sejam de maior significancia 

quantitativa, e assim por diante. 

A principal motivapao ao uso de insu- 

mos-transporte, tal como no uso de insu- 

mo de capital, e o princfpio de maximiza- 

pao de lucros. M^todos de produpao que 

requerem mais destes insumos-transporte 

sao adotados quando tidos como mais 

produtivos. 

A produtividade no uso de insumos- 

transporte advem de duas fontes basicas; 

1. a explorapao da distribuipao desigual 

de recursos naturais, e 

2. a possibilidade de postecipar ou de 

aliviar as deseconomias decorrentes da 

aglomerapao excessiva e/ou das forpas 
dos retornos decrescentes. (Isard, Ibi- 

dem, p.82). 

Assim, se mudanpas na tecnologia redu- 

zem os prepos dos insumos-transporte, po- 

de-se esperar um aumento na especializa- 

pao geogr^fica e na extensao espacial da 

(7) Por insumo-transporte entende-se o movi- 
mento de uma unidade de peso de uma 
mercadoria sobre uma unidade de distan- 
cia, de tal forma que o seu prego seja 
identificado pela taxa de transport©. 

produpao. Tais efeitos resultam essencial- 

mente de "uma substituigao de insumos 

transporte (particularmente das localida 

des inferiores) bem como de uma substi 

tuipao de insumos em geral das ^reas dej 

favorecidas". [Idem, p.86). 

Ainda, segundo Isard, para um dado 

nfvel da tecnologia, gostos e recursos, po- 

de-se inferir que, na medida em que a 

extensao espacial da produpao ^ alongada 

atrav^s da aplicapao de mais e mais insu- 

mos-transporte, o produto adicionado daf 

associado tende a decrescer a partir de 

determinado ponto. [Idem, p.85). Em su- 

ma, atribui-se a este processo as mesmas 

propriedades usuais da produtividade mar- 

ginal decrescente consequentes a um apro 

fundament© de capital — algo que permite 

seja derivada uma funpao de demanda 

bem comportada para o capital — mutatis 

mutandi agora para os insumos-transporte. 

Este processo e comandado por um artift- 

cio similar a preferencia pelo consume no 

tempo em Fisher. 

Sugere-nos Isard: "Se se pensa em ter- 

mos de preferencia pelo tempo, existe 

uma forte justificativa para pensar em ter- 

mos de uma preferencia pelo espapo". Es- 

ta preferencia pelo espago e uma manifes- 

tagao do "instinto gregario" dos indivi'- 

duos [op. cit, p.84). Assim como incenti- 

vos apropriados podem induzir os consu- 

midores a abdicar ou diversificar o consu- 

me presente em favor de maior posse de 

mercadorias no futuro, tamb§m serao ne 

cess^rios incentives para induzir as pessoas 

a ocupar espago de modo a realizar aque- 

les ganhos de produtividade referidos hci 

pouco. Somos tentados a ilustrar esta si- 

tuagao com os incentives que sao dados 

populagao para se deslocar para a Amazo- 

nia, (projeto Caraj^s, frentes rurais etc.). 

Em equilfbrio, entao, a taxa de trans- 

porte igualaria a taxa de desconto pelo 

espago da mesma forma que a taxa de juros 

se associa cl taxa de desconto pelo (consu- 

me sobre) tempo. Em suma, "Existe tam- 

bem um desconto sobre o espago, que 
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permite que se comparem valores de dois 

ou mais bens, produtos ou insumos sepa- 

rados espacialmente e diferentemente dis- 

tantes de qualquer ponto geogr£fico de 

referencia particular". "Quanto mais dis- 

tante o local de produpao do mercado, 

mais 6 descontado o pre^o de mercado 

para produzir o pre^o hquido sobre o 

produto daquele local", (Isard, Ibidem). 

Com esse arcaboupo, todas as questoes 

relatives a organizapao da produce (e in 

divfduos) no espapo podem ser converti- 

das na familiar ancilise de equili'brio entre 

taxa marginal de substitui(pao e o inverse 

dos pregos relatives, somente que agora se 

considera tamb^m os insumos-transporte, 

taxas de transporte e seus similares. Os 

determinantes ultimos da formapao e 

transformacao de estruturas espaciais sao 

assim reduzidos aos consagrados fatores 

exdgenos: tecnologia, gostos e dotagao de 

recursos, devidamente adaptados para o 

contexto espacial. A teoria da localiza<?ao 

e deste modo facilmente incorporada a 

teoria da produgao neocl^ssica. 

4. A Nopao de Espago Subjacente 
e suas Implicagoes 

Como foi visto nos paragrafos anterio- 

res, a analise espacial neocl^ssica visa de- 

monstrar que problemas espaciais podem 

ser de fato convertidos em "exemplares" 

bem conhecidos daquele paradigma. 

Vimos mesmo que a ancilise nao busca 

as possfveis especificidades dos fenomenos 

espaciais, e sim suas comunalidades com 

problemas nao-espaciais conhecidos. Re- 

cordemos neste sentido aquela concep^ao 

do espapo como ancilogo a do tempo que 

por sua vez havia sido concebido como 

possuindo as propriedades de reversibilida- 

de do espapo!^ 

(8) Sobre este ultimo ponto Insiste Joan Ro- 

Esta falida e refletida quando, como 

afirma Harvey (1973): o espapo torna-se 

simplesmente "uma variavel num arcabou- 

po conceitual elaborado primordialmente 

para a analise economica fora do espapo". 

Em suma, apds reduzir a historia a tempo 

logico, esta analise agora similarmente des- 

nuda o espapo reduzindo-o a uma esp^de 
de espapo mais propriamente interplanet^- 

rio do que inter-regional. (HOLLAND, 

1976, p. 11) 

Nao se trata aqui de mero purismo 
a cade mi co. As implicapoes desta maneira 

de analisar as estruturas espaciais, isto 6, 

calcando as essendalmente no processo de 

trocas neoclassicas, sao profundas. Em pri- 

meiro lugar porque, nesta analise, atribui 
se ao espapo» um mero pa pel de diferen 

dador de bens (por localizapao) semeihan- 

te a qualificapao de bens no mercado por 

sua cor ou mesmo do tempo como dife 

renciador de eventos. 

Esta pmp^ctiva, denominada por Co- 

raggio (1977, p. 13) de ESPACIALISTA, 

tende a privilegiar analise de estruturas 

espaciais a partir apenas das caracten'sticas 

geometricas (ou reprodupao da geometria) 

da distribuipao espacial das atividades eco- 
nomicas. O espapo entra como simples 

variavel ffsica sem conotapao "social", is- 

to 4, sem estar inserido em si no processo 

social em analise. 

As implicapoes deste procedimento pa- 

ra efeito de polfticas sao claras: na medi- 

da em que se concentra em relapoes espa- 

binson em que a constru<pao da analise de 
equilfbrio intertemporal neocl^ssico so- 
mente 6 possfvel na medida em que se 
converte o tempo histdrico em tempo 
Idgico; isto 6, quando se supera o fato 
que "um passado irrevogivel condiciona 
as decodes no presente sobre um future 
desconheddo." O problema de se lidar 
com aparato elaborado para uma analise 
fora do tempo conduz a substantiva con- 
fusao entre o que seja uma analise inter- 
temporal e uma andlise de longo prazo. 
(GAREGNANI, 1976, EATWELL, 1977). 
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ciais concebidas essencialmente como 

atos de troca entre dadas atividades eco- 

nomicas, estrategias explicitamente espa- 

ciais podem ser empregadas para modifi- 

car a estrutura alocativa de firmas e indl 

vi'duos. Assim, um diagnostico de que 
uma regiao 6 pobre porque n§fo possui 

bens comercializaveis ou em demanda, is 

to passi'veis de troca, serve de justifi 
cativa para uma poli'tica regional com ba 

se em incentives a prepos ou subsfdios 

ao capital. 

Uma outra implicapao importante refe- 

re-se ao que Gordon (1976) denominou de 

DETERMINISMO ESPACIAL, segundo o 

qual para a perspectiva neoclassica existi- 

ria apenas uma forma de organizar a vida 

economica no espago. Isto decorre da per- 

cep<?ao de que as chamadas leis econbmi- 

cas se apresentam como leis objetivas , na 

forma de leis naturais, frente as quais o 

homem nao tern poder. Segundo Carney 

et alii (1976,! p. 26) isto e reproduzido 
na analise espacial na medida em que 

nela se adotam as regras logico-metodolo- 
gicas das ciencias empfrico-analfticas^). 

Neste contexto, caberia lembrar os ce- 

lebrados estudos empmcos que canonizam 

regularidades entre o desenvolvimento 

economico e, por exemplo, as desigualda 

des regionais ou a distribuigao de cidades 

por tamanho, a primazia no sistema urba- 

no e assim por diante. 

A conclusao que se sugere seja extrai'da 

destes estudos aponta para uma certa ine- 

vitabilidade (ou "normalidade"), quanto 
els mudancpas esperadas para estas caracte- 

rfsticas da estrutura espacial no curso do 

desenvolvimento dos pafses. Diz-se mesmo 

(9) Estes pontos foram bem ilustrados na 
anSl ise ma is acima sobre a relagao entre 
urbanizapSto — modernizagao — industria- 
lizagifo ou ainda na analise de Isard que 
reduzia a explicapSfo a fatores ditos de 
determinagao natural como gostos, Inova- 
goes tecnolbgicas, distribuigao geogrSfica 
dos recursos naturais etc. 

que sao consequencias naturais (ou nor- 

mais) da ocupapao espacial, independente- 

mente de qualquer arranjo institucional 

polftico ou social (HARLOE, 1976, p. 5). 

As crfticas a este tipo de colocagao ja 

bem conheddas tern a ver, ou melhor, 

questionam a adequabilidade dos indica- 

dores utilizados, ja que, por exemplo uma 

definipao ou conceitua^o rigorosa de de- 

senvolvimento economico bem poderia in- 

cluir (incorporar) o explanandum. Lem- 

brando ainda que estes estudos prendem- 

se d analise de cross-section internacional, 

e question^vel, tambem, se se aceita algu- 

ma forma de integragao economica em 

escala mondial, que os pafses hoje classifi- 

cados como subdesenvolvidos venham a 

seguir necessariamente o curso dos pasi'ses 

tidos como desenvolvidos hoje 

Enfim, o problemas metodologicos ai 

envolvidos nao estao tao distantes das li- 

mitapoes encontradas naqueles estudos so- 

bre a contribui(pao do progresso tecnologi- 

co ao crescimento dos pafses, estudos es- 

tes que, segundo Harcourt (op. cit) deto- 

naram os ja aludidos debates de Cambri- 

dge. 

A estas colocapoes podenamos ainda 

adioonar o fasci'nio exercido por outras 

regu laridades estati'sticas como: 

1. os gradientes negatives de renda fun- 

diaria e densidades urbanas com res- 

peito a distancia ao centro das cida- 

des, ou 

2. a rela^o entre distancia e volume de 

interagao espacial captada nos mode- 

los gravitacionais etc. 

Estas regularidades ja mereceram exaus- 

tivo tratamento, sendo de fato reproduzi 

das a partk de poucos axiomas neoclassi- 

(10) Veja-se SLATER (1975) ou GOODMAN 
(1976) para uma avaliagSb cn'tica mais 
extensa desta questao. 
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cos. Veja-se, no primeiro caso, o conheci 

do trabalho seminal de Alonso (1964) e 

mais recentemente, no que tange a mode 

los gravitadonais, a sofisticada derivapao 

por Smith (1975) do princfpio do custo 

efidente da interapao espacial como etapa 

para reduzir a explicag^o a preferencias 

individuais (escolha) restrita a recursos 

distribufdos no espapo (oportunidades) e 
tecnologia (custos de interapao sobre a 

distdncia). 

No entanto, substantives crfticas podem 

ser levantadas a estas analises e suas ex- 

tensoes. Estas crfticas apontam nao so 

suas limitapoes empfricas, como tambem 

as inconsistencias logicas decorrentes do 

instrumental de analise utilizado 

Em suma, embora o determinismo es- 

pacial constitua-se em caracten'stica mar- 

cante da visao neocldssica, resta saber se 

sua fundamentapao e consistente. Esta 

avaliapao pode ser feita tanto a partir da 

analise de cada teoria especffica, como de 

maneira mais geral, a partir da revisao dos 

pressupostos usualmente empregados. E 

neste segundo ponto que nos fixamos nes- 

te artigo. 

5. Reexame dos Pressupostos Sub- 

jacentes d Analise Espacial Neo- 
clcissica 

Examinando mais de perto os pres- 

supostos listados no infcio deste trabalho, 

avaliamos agora em que medida eles po- 

dem legitimamente substanciar aquelas de- 

terminapoes puramente economicas. 

Consideremos em primeiro lugar as 

chamadas ''economias de aglomerapao", 

que se manifestam como ganhos de pro- 

(11) A gulsa de ilustragao, apresentamos, no 
apdndice a ©ste trabalho, uma breve dis- 
cussao sobre os contomos da argumen- 
tapSo crftica ao cltado modelo de Alon- 
so. O leitor interessado poderS diriglr-se a 
ele antes de passar para a prdxima sepao. 

dutividade na forma de ganhos de utilida- 
de ou de lucro. 

Ja foi sugerido que na ausencia desta 

forpa nada impediria que a fricpao de dis- 

tancia aliada d existencia de atividades 

consumidoras de espapo (isto e, de recur- 

sos naturais geograficamente disperses) — 

regidas pela lei dos rendimentos decres- 

centes — provocasse uma distribuipao es- 

pacial de atividades constitufda, grosso 

modo, de unidades auto-suficientes, algo 

que, obviamente, negaria a existencia de 

uma economia de mercado. 

Como ja nos referimos na sepSb 4 aos 

ganhos de utilidade, enfocaremos agora 

aqueles relatives diretamente ^ produpSo. 

A literatura classifica estas vantagens co- 

mo provenientes de economias de escala, 

urbanizapao e localizapao Sem nos 

determos na descripao convencional destas 

economias, examinemos alguns de seus 

elementos usualmente negligenciados. 

Quanto as economias de escata^^), 

concentremo-nos nos chamados ganhos 

provenientes de melhor organizapcTo dos 

fatores de produpao. O exemplo classic© 

nos remete aos ganhos facultativos pelo 

aumento da especializapao ou divisao do 

trabalho possfveis quando se expande a 

escala de produpSto. 

Recordemos aqui o argument© levanta- 

do por Marglin (1974) onde e sugerido 

que, historicamente, o uso da maquin^rio 

de grande escala nao foi nem necess^ria 

nem suficiente para garantir o surgimento 

e o sucesso da fcibrica. Ou seja, o emprego 

de m^todos de produpao "superiores" te- 

riam sido menos associados a vontade dos 

(12) Veja-se por exemplo ISARD (1956, p. 
72) para referdncia relevant© a esta classi- 
ficagao originalmente atrlbui'da a Ohlln e 
Hoover. 

(13) Veja-se KOOPMANS (1957) para a des- 
cripao de suas diferentes fontes. 
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capitalistas de ser mais eficientes do que 

de suas necessidades de manter o controle 

sobre o processo de produpao. Melhor di- 

zendo, tais metodos favoreciam mais o 

controle sobre o processo de trabalho de 

modo a justificar sua existencia "qua" ca- 
pitalistas. 

Escapa de nossos propositos discorrer so- 

bre a hlstoria do desenvolvimento do sistema 

fabril ate a moderna corporapao. Basta- 

nos aqui apontar que se por um lado o 

crescimento das cidades (tal como argu- 

mentado mais ad ma) pode ser associado a 

expansao da industria, por outro lado a 

duvida permanece se sua localizapao "na- 

tural" em cidades teria mais a ver com a 

inviabilidade de se permitir que cada tra- 

balhador disperse espacialmente trouxesse 

por conta propria a sua produpao ao mer- 
cado; algo que incidentalmente poderia at6 

ser tecnicamente superior. 

Questiona-se, por conseguinte, se de fa- 

to a maquinaria desenhada para operar em 

grande escala (o que implica ipso facto 

numa certa concentrapao espacial da pro- 

dupao) nao refletiria inovapoes introduzi- 

das pela necessidade do capital de contro- 

lar a produpao. 

Este ultimo ponto remeternos de ime- 

diate a realizapao de economias de locali- 

zapao, que, como e sabido, referem-se a 

economias apropriadas por firmas da mes- 

ma industria quando justapostas espacial- 
mente. Consideremos entao uma de suas 
modalidades dominantes, qual seja a pro- 

ximidade a pools de servipos, inclusive de 

mao-de-obra, no fraseado neoclassico e 

que permite ratear certos custos de trelna- 

mento etc. 

Novamente inverte-se o argumento se 
considerarmos que a formapao de pools 

facilita a reposipao ou alta rotatividade da 

m§b-de-obra, ampliando o poder de barga- 

nha do capital em face dos assalariados. 

Este argumento aplica-se especialmente 

para a mao-de-obra (semi) qualificada. Es- 

ta hipotese foi substanciada recentemente 

por Gordon (1978) em sua analise 

historica da ascensao e declCnio da cidade 

industrial americana. 0 declmio seria asso- 

ciado a milit^ncia sindical destes trabalha- 

dores, inicialmente concentrados espacial- 

mente. Esta perspective, alternativa, sobre 
as chamadas deseconomias de aglomerapao 

vem sendo discutida no contexto da 

desconcentrapao industrial paulista. 

Por ultimo, consideremos as economias 

de urbanizapao, que mais propriamente re- 

ferem-se a gratuidades a proprietaries ur- 

banos consequentes de sinergias criadas 
por investimentos no ambiente construf- 

do. A questao aqui remete-se as possibili- 

dades de se alocar estes investimentos 

com base em criterios puramente econb- 

micos, ja que, reconhecidamente, parte 

significativa dos beneflcios (e mesmo cus- 

tos) deles decorrentes, nao sao facilmente 

captados pelo sistema de preposHS). ^ 

inadmissfvel, portanto, que outras ingeren 

cias que nao as ditas puramente economi 

cas nao sejam contempladas neste proces- 

so. 

Tudo isto parece indicar que dificil- 

mente se pode lanpar mao das economias 

de aglomerapao como base para explica- 

pao espacial, sem se varrer para sob o 

tapete consideravel volume de informa- 

poes historicas e sociais nao-triviais. De 

fato, uma das principals cnticas (veja-se 

por exemplo GORDON, op. cit) que se 

pode levantar quanto a estas forpas 6 que 

nao se consegue teorizar a priori acerca 

(14) Veja-se tamb§m WALKER (1977). 

(15) Lembremonos que boa parte destes in- 
vestimentos referem-se a ativos fixos, 
imbveis, de Tonga durabilidade e de alto 
valor unit^rio — algo que necessariamente 
sugere dificuldades no acoplamento entre 
o financiamento destes empreendimentos 
e esquemas de depreciagSo, em vista das 
externalidades geradas. Algo somente har- 
moniz^vel se se operasse em tempo I6gi- 
co. 
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do limiar a partir do qual estas economias 

operam como fator de concentrapao ou 

desconcentrap^o espadal. Este ultimo 

quesito deve definitivamente ser atendido 
se se pretende dar a este pressuposto qual- 

quer atribuipao ou papel descritivo ou ex- 

plicativo. 

Tomemos agora a "fricgao da distan- 
da". E inegavel que ela representa ou se 

manifesta como custo economico ^ drcu- 

lap5o das mercadorias e "fatores", muito 

embora seja vaiido questionar sua impor- 

tincia relativa sobre a localizapao, algo 

que tern sido feito extensivamente, mes- 

mo por autores neocl^ssicos, a exemplo 

de Alonso (1967). 

Estas qualificapoes podem ser sumaria- 

das nos seguintes pontos: 

1. os custos de transporte sao relevantes 

apenas para processes de produpao 

marcadamente "perdedores de peso" 

no sentido weberiano; 

2. a diversidade ou complexidade cres- 
cente nos linkages industrials reduz a 

importancia relativa da atragao exerci- 

da por cada localidade; 

3. a existencia de pontos de transferen- 

cia de carga-descarga e os custos ter- 

minais dominam muitas vezes os efei- 

tos de di stand a sobre os custos 

{Alonso, 1975, p. 22). Adicione-se 

aqui ainda os problemas referentes 

aos fretes de retorno etc. 

Tudo isto restringe significativamente o 

poder da fricpao da distancia em condicio- 

nar de forma sistematica a estrutura espa- 

dal. 

Ora, para ser coerente com os termos 

da analise neocl^ssica, a relevancia deste 

fator depende da validade de proposi^oes 

do tipo: 

1. um aumento na extensao espacial da 

produ^ao — tal como refletldo na in- 

tensificapao do uso de insumos-trans- 

porte, esta se associa a ganhos de 

produtividade para a economia como 

um todo, reconhecendo que estes ga- 

nhos de produtividade tendem a de- 

crescer a partir. de certo ponto; ou 

ainda que 

2. uma redugao no pre^o de insumos- 

transporte (causada, por exemplo, por 

mudangas na tecnologia de produ<?ao 

de tais insumos) resulta num aumento 

da especializa(pao geogrifica, ou num 

aumento da extensao espacial da pro- 

du(pao em geral, isto e, como sugerido 

acima, em aumento do uso de insu- 

mos transporte. Posto de outra forma 

dir-se-ia que a extensao espacial da 

produpao e inversamente relacionada 

a taxa de transporte. 

Novamente, pode-se demonstrar que 

estas proposigoes Scfo faJsas, com base 

em crftica an^loga aquela levantada 

contra a teoria da produpao e distri- 

buipao neoclassica por Sraffa e pela con- 

troversia de Cambridge sobre a Teoria do 

Capital. 

O argument© resume-se no seguinte: 

embora insumos — transporte possam ser 

definidos como uma entidade ffsica inde- 

pendentemente da taxa de lucres (isto e, 

da distribuipao), tal nao e o caso para a. o 

valor do ganho no produto Ifquido conse- 

qiiente ci utiliza(pao de insumos-transporte, 

bem como b. para a determinapao dos 

pregos dos servigos de transporte. 

A relagao nao-monotonica e indepen- 

dente entre estas duas variaveis (a e b) e a 

taxa de lucros faz com que seja impos- 

sfvel estabelecer uma relapao geral entre a 

taxa de transporte e a produtividade da 

extensao espacial da produpao. Este pro- 

blema e rigorosamente analog© eiquele le- 

vantado por Pasinetti (1969) em sua crfti- 

ca a tentativa de Solow de determiner a 

taxa de juros a partir dos ganhos futures 

de produpefo consequentes a um investi- 

mento presente. 
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A dificuldade emerge porque a taxa 

que desconta a corrente de consumes ou 

ganhos de produgao no future e concei- 

tualmente distinta da taxa de lucro (ou 

juros nos termos de Solow). A taxa de 

lucros (juros) que suporta esta relapao em 

termos de valor nao se iguala, necessaria- 

mente, a taxa de retorno que define duas 
t^cnicas de produ<pao como igualmentel lu- 

crativas. Em outras palavras, a taxa de 

retorno de Fisher (Solow) nao e indepen- 

dente da taxa de lucros (juros). 

Mutatis mutandi, esta ultima dificulda- 

de e reproduzida na nao-independencia da 

taxa de retorno sobre o espago e a taxa 

de transporte, j^ que ambos sao inextrica- 

velmente relacionados a taxa de lucros 

atrav6s de relapoes que nao podem ser repre 

sentadas na mesma fungao. Portanto, e 

tambem inaceitavel a sugestao de que a 

taxa de transporte e a extensao espacial 

da produpao sejam passfveis de tratamen- 

to analogo aquele dado a taxa de juros e 

a extensao temporal da produ<pao^^ 

Em tempo, esta analise atinge o cerne 

da teoria da localizagao neoclassica usual, 

na medida em que fica tambem demons- 

trad o que; 

1- a escolha da localizapao nao pode ser 
reduzida a uma questao de substitui- 

pao entre insumos-transporte, ou en- 

tre estes ultimos e insumos em geral, 

na medida em que variam seus pregos 

relatives; e mais, 

2. mesmo que a utilizagao de insumos- 

transporte reaja na razao inversa das 

mudanpas de seus prepos relatives, ne- 

nhuma qualificagao quanto a eficien- 

cia, harmonia etc. pode ser associada 

a posigao de equilfbrio obtida. Na 

(16) Para uma discussao mais completa e as 
devidas demonstragoes anah'ticas sobre es- 
tes pontos, consulte-se SMOLKA (1980, 
cap. V). 

verdade, tal equilfbrio neoclcissico po- 

de nao apenas nao existir como sim- 

plesmente nao ser relevante para a 

questao. 

Vale dizer, o problema da escolha da 

localizapao ou o problema mais geral da 

organizagao espacial da produpao nao se 

restringe aos limites exclusivos das forpas 

de mercado. Outras informapoes e ques- 

toes devem ser trazidas cl baila. Este pon- 

to ganha em relevancia quando se conside- 

ra que o prepo dos insumos-transporte de- 

pende das condipoes gerais de produpao 

do sistema como um todo. Ou seja, este 

prepo deve ser tornado como socialmente 

determinado no sentido de Sraffa, isto e, 

depende dos parametros distributives, ta- 

xas de lucro e salaries, cuja determinapao 

extrapola os limites do essencialmente 

economico no sentido neoclcissico. 

Assim, na medida em que as relapoes 

entre a extensao espacial da produpao ou 

uso de insumo-transporte e seu prepo nao 

obedecem necessariamente a relapoes bem 

comportadas (algo que somente pode ser 

garantido no contexto de uma economia 

de uma s6 mercadoria!) esvazia-se a im- 

portancia dos custos de transporte, junto 

a fricpao da distancia, como fator natural 

ou puramente i economico bem definido, 

como responsavel pela estruturapao do es- 

papo. 

Resta-nos, finalmente, considerar a im- 

portancia das "atividades consumidoras de 

espapo" superpostas a uma distribuipao 

geogr^fica nao-uniforme dos recursos na- 

turals como element© da matriz de estru- 

turapao espacial neoclassica. A questao ba- 

sica que se coloca e a de saber se a 

escassez espacialmente distribufda pode 

ser tomada como um dado para fins de 

obtenpefo de uma alocapao espacial das 

intensidades de uso destes recursos. 

0 problema essencial e, em resumo, o 

seguinte: no contexto espacial qualquer 

alocapao de recursos envolve um custo 

decorrente, como vimos acima, da supera- 
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(pao da fricpao da distancia. A determina- 

gao deste custo passa pela determinapao 

geral dos pregos, que por sua vez devem 

ser obtidos, por definipao, com fndices de 

escassez. 

Mas a escassez de cada recurso so e 

definida em termos de seus usos alternati- 

vos em funpao de operapSes em diferentes 

pontos no espapo. Dito de outra forma, e 

somente na sua apropriapao que recursos 

se revelam escassos; mas, como para a 

teoria neoclassica qualquer apropriapao e 

um ato de troca, o processo de avaliapao 

de recursos no espapo jci implica a sua 

utilizapao. 

Esta aparente circularidade implica as- 

sim, de fato, uma contradipao; a escassez 

se define em termos de uma alocapao que 

envolve custos cuja determinapao passa 

pelos prepos definidos como indices de 

escassez! 

Esta charada ou enigma nao se resolve 

a partir de uma solupao simultanea (equi- 

Ifbrio geral), jci que na definipao do pro- 

blema nestes termos se requer que sejam 
conhecidas as especificapoes das funpoes 

envolvidas; e isto ^ algo que, claramente, 

nao pode ser dado a priori, independente- 

mente da prbpria estrutura espacial em 

questao. 

Assim, parafraseando-se Dobb (1973) 

em sua cn'tica a analise de equih'brio ge- 

ral, ou se parte de uma posipao fora de 

equih'brio, em cujo caso nao sao disponf- 

veis as informapoes necessarias a especifi- 

capao das funpoes relevantes para a busca 

do equih'brio de mercado, ou se parte de 

uma situapao de equih'brio e nenhum pro- 

blema alocativo e definido. 

Estas dificuldades manifestam-se de 

forma mais clara em problemas especi'fi- 

cos, como aquele relative ci relapao entre 

o prepo relativo de um insumo primario 

como a terra e a intensidade relativa de 

seu uso. 

Steedman e Metcalfe (1972) demons- 

traram que a inclusao de uma taxa de 

lucros positiva sobre os bens de capital 

envolvidos 6 suficiente para invalidar as 

proposipdes neocl^ssicas pertinentes. Sraf- 

fa (op. cit) mesmo havia apontado para 

estas dificuldades ao demonstrar que o 

ordenamento de terras segundo sua quali- 

dade n§io pode ser definido independente- 

mente das rendas fundterias, e que esta 

ordenapao, mesma, bem como as aludidas 

rendas, variam em funpao da variapao da 

taxa de lucros e salcirios. 

Portanto, rendas fundicirias nao s6 po- 

dem ser associadas ^ intensidade de uso 

da terra como tambem nao refletem de 

forma nao-ambfgua a qualidade da terra. 

Vale dizer, a ordenapao de terras segundo 

sua qualidade nao pode ser tomada como 
um dado natural como usualmente se acei- 

ta na analise neoclassical^). 

Em suma, toda esta discussao sugere 

que duvidas podem ser levantadas quanto 

a adequapao do paradigma da "alocapao 

dos recursos escassos... etc". — e por con- 

seguinte seu mecanismo de oferta e procu- 

ra — com uma base conceitual apropriada 

para entender a formapao e transformapao 

de estruturas espaciais. 

Conclusoes 

Neste trabalho lidou-se com o conceito 

de estruturas espaciais, demonstrando-se 

que o esforpo neoclcissico de se lidar com 

(17) Novamente, esta analise, quando estendi- 
da ao contexto urbano, permite, tamb§m, 
identificar substantivas inconsistencias 
nos modelos neocl^ssicos, determinapao 
do uso do solo e formapao dos prepos 
fundi^rios. Aparentemente, estes modelos 
tdm validade res tr it a a situapdes onde 
somente se produz uma unica "mercado- 
ria-para-todo-uso". Isto os tornam irrele- 
vantes para aplicapao ao contexto de eco- 
nomias capitalistas. (Veja-se SMOLKA, 
1980, cap. VI). 
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ele caracteriza-se por reduzir a explicagao 

da realidade social a fatores naturais, isto 

e, independentemente de dados sociologi- 

cos. 

Esta e uma consequencia obvia da con- 

cepgao universalista dos problemas econo- 

micos, na qual o espago 6 introduzido, 

meramente, como um outro element© de 

integragao de problemas sociais numa 

Grand Theory. 

Apendice 

Seguindo sugestoes dos pareceres emiti- 

des pelos revisores do presente texto, no 

sentido de ao menos instruir ao leitor o 

procedimento adotado nas crfticas citadas 

e constantes de outros trabalhos do autor, 
apresentamos abaixo a versao compacta 

de um destes argumentos. 

Consideremos, entao, a inconsistencia 

logica encontrada nos modelos neoclcissi- 

cos do tipo de Alonso (1964), no que 

concerne ao estatuto conferido a prefixa- 

gao da renda marginal na determinagao de 

todo gradiente de renda do mercado, isto 

e, aquele que combina todos os tipos de 

usuarios que competem pelo solo urbano. 

0 procedimento adotado na determina 

(pao de curva que envolucra (envelope) to- 

das as curvas de lances ofertciveis pelos 

distintosi usuarios que competem no mer- 

cado fundicirio urbano consiste, essencial 

mente, numa compara<pao sucessiva de 

prepos de cada localizapao com aquele ve- 

rificado nas outras localizagoes alternati- 

vas. Para cada usuclrio e definido todo um 

mapa ou colecao de curvas de lances ofer- 

taveis de rendas fundiarias, cada uma de- 

las correspondendo a um m'vel de utilida- 

de/lucro.iA combina<pao destas curvas com 

aquelas dos demais usuarios contudo nao 

permite obter ainda o equilfbrio de mer- 

cado pois a cada m'vel de utilidade/lucro, 

para cada usuario correspondera uma e 

somente uma curva (envelope) de merca- 
do. Como nao ^ dado conhecer a priori o 

m'vel de utilidade/lucro a prevalecer no 

mercado, o recurso e lan(par mao do co- 

nhecimento previo de ao menos um prego 

da terra num local qualquer. Usualmente 

se toma o prego da terra marginal^) 

como referencia. Com efeito para Alonso" 

(...) o prego marginal serci conhecido inde- 

pendentemente e com isso o acordo entre 

o prego marginal dado, e os calculados 

constituira uma condiqao necessaria para 

uma solugao correta". (Alonso, op. at, p. 

97, o grifo ^ nosso). 

A prefixagao da renda marginal, algo 

que incidentalmente envolve tambem a 

determinagao da localidade marginal, im 

pede que se obtenha uma solugao de mer- 

cado que satisfaga os quesitos neoclassicos 

de equilfbrio. Vejamos(2). 

Para simplificar a analise, considere- 

mos que apenas firmas (unidades de pro- 

dugao) concorram no mercado fundicirio 

urbano em questao e que todos consu- 

mam a mesma quantidade de terra^K 

(1) O termo marginal aqui se aplica ao prego 
da terra na franja rural da cidade ou de 
prego nulo na margem da economia co- 
mo um todo. (ALONSO, op. cit., p. 87). 
Neste ultimo caso a solugao para a deter- 
minagao dos pregos fundicirios urbanos 
dependerS de solugao pr6via aos pregos 
fundicirios rurais. No entanto, a rigor, a 
estrutura de pregos fundiarios que preva- 
lece na zona rural depende em geral de 
pregos de mercadorias industrials urbanas, 
e/ou mercadorias agrfcolas comercializa- 
das na cidade. Mas, como ambos os pre- 
gos sao afetados pela propria estrutura 
interna urbana, a derivagao dos gradientes 
de renda fundi^ria e consequentemente o 
padrao de uso do solo urbano torna se 
indeterminado. 

(2) O argument© a ser esbogado foi desenvol- 
vido com maior rigor formal em SMOL- 
KA (1980, cap. 5). Foge dos propdsitos 
imediatos apresent^-lo em toda sua com- 
plexidade analftica. 

(3) Casos que envolvem a determinagao si- 
multanea da localizagao, prego e quanti- 
dade de terra em cada local apenas difi- 
cultam intuir a natureza da incongru§ncia 
a ser discutida. 
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Tao logo se estabelega qual serci o 

usu^rio marginal (isto 6, aquele localizado 

na franja urbana e que paga a renda mar- 

ginal prefixada) automaticamente fica 

tamb^m determinada a taxa de lucro que 

dever^ prevalecer no mercado como um 

todo^^. Dada a taxa de lucros, determi- 

na-se o sal^irio e os pregos relatives e com 

isto o valor dos meios de producpao para 

cada firma usu^ria de solo urbano. Conse 

quentemente fica tamb^m determinado o 

montante do resfduo ofertcivel como renda 

fundiiria nos diferentes lotes existentes^. 

Assim, para cada usuario e possi'vel 

agora estabelecer sua curva de lances ofer- 

taveis de renda fundiciria correspondente a 

taxa de lucros uniformes em vigor. 

No entanto, esta curva apresenta certas 

propriedades que merecem nossa atengao. 

A mais importante delas e que, para se 

rem monotonicamente decrescentes (tal 

como sugerido por Alonso), condigoes ex- 

tremamente singulares devem ser impostas 

aos m^todos de produpao adotados. Com 

efeito, pode-se demonstrar que a variagao 

da receita marginal e/ou a do custo margi- 

nal com respeito cl acessibilidade (as varici- 

veis controladas por Alonso) serao bem 

comportadas somente quando; 

1. metodos de produgao forem caracteri- 

zados por coeficientes fixos de produ- 

gao; ou quando, 

2. o valor dos meios de produgao inde- 

pendam da taxa de lucro de mercado. 

(4) Pressupomos aqui como conhecido o m§- 
todo de produgao a ser adotado em cada 
local possfvel por cada unidade de produ- 
gao. A endogeneizagao de sua escolha 
apenas agrava ainda mais o problema em 
maos, como demonstrado em SMOLKA 
(op. cit.) . 

(5) Os graus de liberdade sao reduzidos na 
medida em que vao sendo adicionados 
usu&ios desde a fronteira em direg3o ao 
centro da cidade. 

No primeiro caso esvazia-se de imedia- 

to a explicagao neocl^ssica de que a estru- 

tura de uso do solo urbano seria determi- 

nada pela substituigck) entre insumos em 

geral e insumos-transporte. o segundo 

caso implica uma economia representada 

por uma e somente uma mercadoria que 

funciona ao mesmo tempo como bem de 

consume e de capital, como jel foi bem 

sedimentado desde as chamadas controver- 

sias de Cambridge sobre a teoria do capi 
tal<6). 

Portanto, na medida em que estas cur 

vas de lance ofert^veis de rendas fundici- 

rias nao sao, em geral, monotonicamente 

decrescentes, tamb^m a curva envoltoria 

resultante dos segmentos superiores das 

curvas individuais nao o sercl. Com isto 

fica difi'cil empreg^-la como indicador do 

valor da escassez da acessibilidade para 

cada usuario. E mais, a situagao de equilf- 

brio atingida pela alocagao de usuarios 

dificilmente sera estcivel. 

Dado que a escolha da "firma margi- 

nal" tambem e arbritciria, obt^m-se que 

para algum usuario o prego maximo ofer- 

tado podera vir a ser negative, apesar das 

rendas de mercado como um todo serem 

maximizadas. Vale dizer, 6 possi'vel sim- 

plesmente nao existir um equilfbrio de 

mercado que satisfaga as propriedades 
neoclassicas desejadas. Esta teoria perde, 

assim, a sua generalidade. Como, por ou- 

tro lado, mais de uma taxa de lucro e 

capaz de satisfazer a condig^o descrita pa- 

ra o usuario marginal; em tese, 6 possfvel 

obter multiples "equilfbriosj de mercado". 

A selegao do ponto de equilfbrio relevan 

te pode assim exigir a introdugao de vari^ 

veis nao puramente economicas no cent- 

ric. 

As dificuldades apontadas acima sao 

(6) Para uma discussao detalhada desta con- 
trov§rsia veja-se HARCOURT (1972), op. 
cit.) ou SMOLKA (op. cit.) em suas con- 
seqiiencias ao nfvel da an^lise espacial. 
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agravadas no caso de industrias bcisicas, no 

sentido de Sraffa, isto 6, cuja produgao 

entra direta ou indiretamente nos meios 

de produgao de toda outra industria. 

Finalmente, na medida em que todo 

problema de estruturapao urbana deve en- 

volver a existencia de algumas unidades de 

produgao concorrendo com o uso residen- 

cial no mercado fundiario, este ultimo e 

automaticamente afetado tambem pelos 
resultados obtidos(7). 

(7) Para uma an^lise mais completa de todos 
estes problemas, inclusive o da determina- 
9ao do consumo habitacional localizado, 
cuja origem foi apenas sugerida de modo 
intuitive nas notas acima, veja-se SMOL- 
KA (op. cit.). 
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