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SOBRE 0 "EFEITO DE COMPOSI<;AO" DA
MOBILIDADE
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Resumo: A introducao as comunicacoes relativas ao tema da
arquitectura do territ6rio propoe a actualizacao de duas nocoes 
"Caleidoscopio" e "Cosmopolitismo" - utilizadas por Levi-Strauss na
abordagem de fen6menos de reconfiguracao de sistemas simb6licos.

o territorio contemporaneo organiza-se a partir de operat6rias que
reconfiguram 0 fragmentario: organizam 0 espaco utilizando
represenracoes de origem diversa. A mobilidade espacial (real ou
figurada) encontra-se sernpre ligada a esses processos.

Palavras-chave: Caleidosc6pio, cosmopolitismo, arquitectura do
territ6rio, espaco publico, espaco colectivo, espaco privado, espaco
individual, espaco nao socializado.

Musil disse que a condicao moderna "e a solidao do homem num deserto
de detalhes." Se pensarmos que com os detalhes se recompoern novos universos,
talvez a solidao do hornem moderno se nos afigure menos dramatica,

Em 1962 Levi-Strauss propunha a imagem do caleidosc6pio para ilustrar
a 16gica de composicao dos mitos. Em 1983 demonstrou, num texto intitulado
Cosmopolitismo e Esquizofrenia, que os Chinook recriaram um novo mito, atraves
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da organizacao sintagmatica de fragrnentos oriundos das mitologias de populacoes
com que mantinham contactos intensos. 0 cosmopolitismo dos Chinook permitiu
Ihes pensar um Mundo sujeito a clivagens econ6micas, sociais e culturais . 0
ecletismo reconfigurou-o, conferiu-lhe estabilidade e ao mesmo tempo manteve
o aberto a novas clivagens.

Sao dois textos que nos podem guiar na abordagem dos fenomenos da
sociedade conternporanea e, mais especificamenre, na abordagem dos movimentos
que configuram 0 espaco. Tal como os mitos sc podem reorganizar para integrar
os fragmentos oriundos de mitologias diversas, tarnbern 0 territ6rio se pode
reconfigurar a partir de fragrnentos de diferentes torrnas espaciais .

Esta proposicao nao ignora os estudos que demonstram que a destruicao
da organizacao espacial de uma comunidade pode conduzir a uma perda de
identidade e 11 sua desintegracao. 0 estudo do caso Bororo (Levi-Stauss 1974)
deixou bem claro que existe uma interrelacao entre organizacao do espaco e
identidade calecti va, e que, consequentemente, as transforrnacoes no primeiro,
quando radicais, resultam numa desarticulacao da segunda. A fragilidade do
espaco eum dado adquirido: a sua capacidade de integrar modificacoes e relativa,
mas nao deixa por isso de ser real. Talvez hoje mais do que nunca.

A arquitectura do territorio dependc, na sociedade contemporanea, da
mobilidade crescente (Remy 1981). Mobilidade real ou imaginaria, deslocamento
real ou simulacro (Virilio 1984), pouco importa, ambos os casos conduzem 11
difusao de forrnas espaciais de origem cultural diversa. A esta problematica
associa-se sempre a das identidades culturais, uma concepcao dinamica do
territ6rio implica uma concepcao dinamica da identidade (Pellegrino 1987).

Umaoutra questao importante e, para utilizar a forrnulacao de Michel
Foucault (1984), ada "colocacao dos homens": como gerir a coexistencia, como
definir as fronteiras, com que criterios definir os limites? Sao alguns dos
problemas da sociedade actual que se encontram intimamente ligados com a
questno da mobilidade. Gerir a coexistencia etnica nas cidades e tambern gerir a
articulacao entre espacos apropriados por grupos com origens culturais diferentes.

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE AS TRANSFORMAc;OES RE
CENTES DO TERRITORIO*

A sociedade moderna caracteriza-se pela coexistencia, sob reposicao e
articulacao de forrnas espaciais e de forrnas sociais diversas. Na cidade podemos
encontrar configuracoes muito proximas daquelas que a antropologia estudou nas

• Este texto retoma parte da comunicacao apresentada conjuntamente com Joao Neves,
no co16quio "Viver (n)a Cidade" (1990) .



Sobre 0 "Efeito de Composiciio" da Mobilidade 15

soc iedades rurais, associadas a configuracoes ex6genas, resultantes da criacao de
pequenas comunidades originarias de outras culturas, ou de pequenas comunidades
constitufdas em torno de valores marginais. 0 nosso lugar de observacao
privilegiado e talvez esse, 0 da constituicao das imagens caleidosc6picas.

Mas e necessario observar, por detras dessas imagens, os movimentos
gerais, as grandes linhas de definicao da cidade. A frase de R. Sennett, "a cidade
eurn meio onde desconhecidos se encontrarn'', parece-me uma boa orientacao do
caminho a seguir. Poderernos talvez acrescentar outra forrnulacao: a cidade eurn
meio onde todos somos migrantes. Procurarei deixar aqui alguns apontamentos
sobre as recentes transforrnacoes do espaco urbano.

o espaco publico foi sujeito a uma "funcionalizacao" que enfraqueceu
a vivencia colectiva que 0 especificava : as pracas e mas das cidades
transforrnaram-se em lugares de passagem percorridos por "multidoes solitarias"
(Riesman 1964). Na sua maioria sao, hoje, espacos desvitalizados. 0 espaco
colectivo tomou por isso uma nova forma: deixou de ser claramente publico, para
passar a ser semi -privado, e, consequentemente, viu a sua vitalidade aumentada.

Ao contrario dos espacos colectivos das decadas de 60/70 que se
queriam ptiblicos e revel adores de uma transparencia utopica onde as esferas
psicologica, afectiva e social se misturavam (Woodstock ou Vilar de Mouros), a
decada de 80 caracterizou-se pelo aparecimento de espacos semi-privados
(galerias, restaurantes e discotecas), percorridos pela t1uidez de uma vida mundana
em que os indivfduos se expoern, numa consciente manipulacao da imagem de
si proprios (Melo 1989). Retomou-se a "mascara", utilizada como meio de
esconder as verdades Intimas e de revelar as aparencias organizadoras da nova
sociabilidade, sendo as esferas psicol6gica e afectiva confinadas aos espacos
individuais e a esfera social aos espacos colectivos. 0 espaco publico pas sou a
servir de suporte a uma mobilidade que organiza uma extensao pontuada por
lugares de visibilidade reduzida, que cumprem a funcao de gerencia dos papeis
sociais atribufda, na sociedade Iradicional, ao espaco publico. Charnernos-lhe
"privados colectivos".

Alguns destes espacos podem ser aproximados da nocao .de
"heterotopia": "( ...) especies de utopias efectivamente realizadas, onde todos os
lugares reais, todos os outros lugares reais que podemos encontrar no interior da
cullura, sao ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos, especies de
lugares que estao fora de todos os lugares, sendo no entanto bern localizaveis ."
(Foucault 1984). Simultaneamente colectivos e pri vados, sao organizados por
regras precisas, validas apenas no seu interior, capazes de gerir todas as relacoes
sociais af desenvolvidas. Sao lugares de expressao da communitas (Turner 1974),
realidade social originaria do senlimento colectivo de estar junto, onde toma forma
uma "experiencia Etica" (Malfesoli 1988) resultante da proximidade que produz
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empatia e comunidade de sentimentos e valores. 0 facto de comportarem urn grau
de abertura limitado torna-os espacos criadores de sociabilidades localizadas.

Na igreja, no clube desportivo, no bar ou no instituto de beleza, lugares
unicos onde se desenham e expoern as varias imagens de si pr6prio. As imagens
produzidas sao negociadas com os outros actores sociais, de forma a organizar
teias de relacoes confinadas a espacos especfficos. A sociedade actual produziu
uma pulverizacao do espaco publico, que passou a organizar-se a partir de
unidades relativamente ind ependentes, percorridas por uma vida colectiva de
visibilidade reduzida. 0 espaco colectivo da cidade transforrna-se entao num
articulado cornplexo de pequenas unidades, apropriadas por grupos especfficos .

o espaco privado tornou-se ainda mais nao-p ublico e a vivencia indi
vidu al que 0 especifica reforcou-se. Var ies facto res conjunturais , dos qua is
destacamos 0 enfraquecimento dos lacos familiares que resultavam de urn
parentesco alargado e a afirmacao de novas figuras organizadoras das relacoes
afectivas - celibatarios c divorciados, casais com duas casas - estao na base
de uma reducao ffsica dos espacos privados, frequentemente acompanhada de uma
dirninuicao da densidade social que os habita (que resulta num aumento do espaco
ffsico individual). 0 espaco privado e cada vez mais 0 espaco da figura
emblematica do cosmopolitismo (Scarpetta 1988); 0 individuo colocado face a
si proprio, no interior de urn habitat que con stitui a iinica possibilidade de
enraizamento . Urn enraizamento abstracto , que se refere mais a organizacao
intern a do habitat que a comunidade envolvente. A cas a surge como uma
materializacao do espaco interior e, por isso, e uma realidade m6vel que
acompanha 0 individuo nas suas deslocacoes. Em Lisboa ou em Toquio, 0 espaco
interior pode reproduzir-se numa constante actualizacao da sua estrutura.

o espaco privado fol ainda sujeito a uma outra dinamica, que teve
origem naquilo a que genericamente podcmos chamar "ideologia moderna da
transparencia" . Nas decadas de 60 e 70 assistiu-se a uma exteriorizacao das esferas
psicologica e afectiva. Estas duas dimensoes, ate entao confinadas aprivacidade,
invadiram 0 espaco publico e "desorganizaram'' urna sociabilidade que se exprimia
atraves de codi gos de significacao impessoal. A sobre-exposicao da vida privada
res ulto u num enfraquecimento do limite entre os lugares de expressao da
singularidade afectiva e os lugares de expressao das relacoes sociais codificadas
(Se nnett 1979). A producao cinematografica de Woody Allen e bas tante
esc larecedora deste movimento, que regrediu com 0 reforco da privacidade
operado nos anos 80.

o espaco individual e talvez aquele que mais claramente especifica a
sociedade co ntemporanea. Liberto da privacidade familiar da sociedade
tradicional, 0 homern moderno passou a ter um espaco individual ( material e nao
s6 irnaginario) onde desenvolveu um novo tipo de vida privada. Sozinho no seu
habitat, vive uma dest erritorializacao universali sta, "onde se ligam 0 universal e
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a irrupcao do singular" (Scarpetta 1988) . 0 enraizamento poss fvel passou a ser
aquelc que 0 coloca face a si proprio, numa nova rclacao que se estabelece atraves
dos varies sistemas de producao de scntido , sendo a organizacao do espaco indi
vidual um deles. Trata-se de uma configuracao recente, que obr iga a uma nova
ar ticulacao das dimensoes social, psicologica e afectiva, e que por isso nem
sempre se realiza. A indiv iduacao do espaco privado e frequentemente correlativa
de fenornenos de ruptura, que surgem quando os indivfduos se vern confrontados
com novos dispositi vos sociais e sao incapazes de os articular.

o espaco tuio soc ializado tomo u diversas Iorrnas: a das ruas e pracas
transforrnadas em lugares de passagern, ou a dos terrenos abandonados aespera
dos lucros da especulacao imobiliaria. A forma do espaco rede ( Remy 1981),
organizado pela mobilidade, comporta a desvitali zacao dos lugares de percurso
e, este pro cesso, quando levado as suas tiltirnas consequencias , traduz-s e na
formacao de novos espacos nao-soclalizados . Nos lugares assim abandonados
desenvolvern-se novas teias de relacocs socials, marginais e sujeitas a normas que
escapam ao controle comunitario. Do roubo mais ou menos organizado, passando
pela vend a de droga , a prostituicao ou a mendicldade, uma variedade imensa de
actividades que estno para la do "e ntendime nto" colectivo. Uma especie de
demonstracao modern a da necessidadc ancestral de pensar 0 mundo para hi da
norrnalidade visfvel. Filmes com o Blade Runner , Cliuva Negra ou 0 Temp o dos
Cigan os, sao exemplo des sas reservas de imaginario .

Quando pcnsei na organizacao deste painel pretendi colocar a reflexao
no interior desta proble rnatica. Procurei por isso convidar antropologos cujos
trabalhos pudessem constituir portas de entrada para uma discussao que, tendo a
arquitectura do territor io como pano de fundo, se debrucasse sobre os processos
de reconfiguracao qu e caracterizam a modernidade. Sumariei, em funcao do
conhecimento que tinh a dos trabalhos em curs e, algumas possibilidades: est udos
sobre a apr opriacao, co ncepc ao e co nstrucao do espaco por ind ivfd uos ou
comunidades migrant es, esr udos relatives a processos de auto -co nst rucao,
nomeadamente de clandcst inos, estudo s sobre os processos que colocam ocidentais
face a espacos exoticos, particularment e 0 turismo.
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