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Apre sen ta ção

Era dia 20 de ja nei ro de 2004. Fal ta vam ape nas cin co dias 

para São Pau lo co me mo rar 450 anos de fun da ção, quan do 

cer ca de vin te ca mi nhões e 180 ho mens da po lí cia pos ta-

ram-se à fren te do edi fi co Al mei da, na rua Ana Cin tra, no 

cen tro da ci da de. Foi o si nal para que os ocu pan tes do pré-

dio cons truís sem rá pi do uma bar ri ca da com mó veis e ma dei-

ras ve lhas. 

A dis po si ção era re sis tir à or dem de rein te gra ção de pos-

se. Afi nal, os mais an ti gos ocu pan tes do edi fí cio es ta vam ali 

ha via cin co anos. Che ga ram ao pré dio, na épo ca va zio e pra ti-

ca men te aban do na do, sob a orien ta ção do Fó rum dos Cor ti ços, 

uma or ga ni za ção po pu lar que luta por mo ra dias para os mais 

po bres. E ocu pa ram os apar ta men tos como for ma de pres sio-

nar as au to ri da des para so lu cio nar um de seus mais gra ves 

pro ble mas: a fal ta de mo ra dia — di rei to de todo o ci da dão. 

Os pri mei ros ocu pan tes fo ram se gui dos logo de pois pe-

los in te gran tes do Mo vi men to dos Sem-Teto do Cen tro (MSTC). 

Quan  do os ca mi nhões es ta cio na ram e os sol da dos che ga-

ram, eram cer ca de 97 fa mí lias, mais de 500 pes soas. Mas 

não teve jei to. O pro prie tá rio do edi fí cio fez cum prir a or dem 

de rein te gra ção de pos se ob ti da na jus ti ça. 

So brou como al ter na ti va para os ocu pan tes abri gar-se 

em lu ga res ofe re ci dos pela pre fei tu ra ali mes mo na re gião 

cen tral, en quan to não sur gia so lu ção mais de fi ni ti va para o 

pro ble ma. A prin ci pal re cla ma ção deles é a fal ta de con di-

ções para par ti ci par dos pro gra mas de cré di to para ha bi ta-

ção, por não pos suí rem ren da com pa tí vel com o exi gi do. 

O pro ble ma com mo ra dia, in fe liz men te, não é uma ex clu-

si vi da de dos ex-ocu pan tes do edi fí cio Al mei da; nem se quer 

eles são os úni cos a es tar mo bi li za dos para sua so lu ção. Tra-

ta-se de um co ti dia no per ten cen te a mui tos ou tros ha bi tan-

tes das gran des e mé dias ci da des de nos so país. 

Em ju lho de 2003, por exem plo, numa ação ar ti cu la da por 

di ver sas as so cia ções, cer ca de seis mil pes soas ocu pa ram 

qua tro pré dios pú bli cos e um ter re no de 200 mil m2 na área 

me tro po li ta na de São Pau lo, com a mes ma rei vin di ca ção: 

mo ra dia para to dos! 

O problema da mo ra dia vem se agra van do nas gran des e 

mé dias ci da des des de mea dos do sé cu lo XX, com a in ten si-

fi ca ção do êxo do ru ral. E a situação é ape nas um exem plo 

em meio a muitos outros que afetam os cen tros ur ba nos do 

Bra sil, como o de sem pre go, a pre ca rie da de dos  meios de 

trans por te e a vio lên cia. 

* * *

Nas pá gi nas se guin tes você irá par ti ci par des te de ba te e 

co nhe cer as trans for ma ções ve ri fi ca das nas úl ti mas dé ca- 

das nos  meios ru rais e ur ba nos de nos so país, gra ças aos in- 

ro me ro, que dei xou a vida de boia-fria e se-

guiu para a ci da de com a fa mí lia, era o me-

lhor ami go de to nho Lei tão.

A luta por mo ra dia leva os sem-te tos a in va-

di rem  e ocu pa rem ter re nos va zios nas gran-

des ci da des.

to nho Lei tão, tra ba lha dor do cam po, aca-

len ta va o so nho de ven der o sí tio e ir para a 

ci dade.
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os des lo ca men tos po pu la cio nais 
têm sido in ten sos no Bra sil. por 
vol ta dos anos 1950 e até a déca-
da de 1980, a  maior cor ren te mi-
gra tó ria ocor ria do nor des te para 
a re gião Cen tro-Sul. Hoje, des ta-
cam-se as mi gra ções no sen ti do 
de  áreas pou co ex plo ra das do 
Cen tro-oes te e nor te do país. 

 ten sos des lo ca men tos po pu la cio nais. Para isso, irá acom pa-
nhar a tra je tó ria da fa mí lia de To nho Lei tão, um per so na gem 
fic tí cio que nas ceu no in te rior da Ba hia e her dou de seu pai 
um pe da ço de ter ra. 

Mas, como mui tos ou tros pe que nos agri cul to res do in te-
rior do Bra sil, teve di fi cul da des para man ter o solo que lhe 
ga ran tia o sus ten to. Pres sio na do por um la ti fun diá rio lo cal, 
aca bou ven den do sua pro prie da de e mar chan do para a ci da-
de, le van do con si go mu lher, fi lhos e a mãe viú va. 

A his tó ria de To nho Lei tão está am bien ta da em um mo-
men to cru cial do pas sa do de nos so país: o pe río do fi nal dos 

go ver nos mi li ta res (1964-1984), quan do en tão os mo vi men-
tos po pu la res se in ten si fi ca vam, co bran do di rei tos su pri mi-
dos du ran te vin te anos de di ta du ra e re pres são. 

As ci da des en con tra vam-se en tão agi ta das por mo bi li za-
ções, en tre elas a luta de mi lha res de pes soas por mo ra dia 
dig na. É com es tes sem-te to que To nho Lei tão se de pa ra 
logo que che ga a São Pau lo. Um en con tro cer ca do de ten-
sões, que mos tram um pon to co mum en tre as pes soas po-
bres do cam po e da ci da de: a luta por um pe da ço de ter ra 
para ga ran tir a so bre vi vên cia. Boa lei tu ra!
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Êxodo rural  e  urbanização6

Em 1920, 84% da po pu la ção bra si lei ra ha bi ta va o cam po 

e ape nas 16% mo ra vam nas ci da des. E mes mo essa pe que-

na mi no ria de pen dia, em gran de par te, das ati vi da des de-

sen vol vi das no meio ru ral. Pas sa dos pou co mais de oi ten ta 

anos, nos dias  atuais, a si tua ção é com ple ta men te di fe ren-

te: o sen so rea li za do pelo IBGE (Ins ti tu to Bra si lei ro de Geo-

gra fia e Es ta tís ti ca), em 2000, apon tou que 81,2% dos bra si-

lei ros mo ram nas ci da des e ape nas 18,8% no cam po.

A mu dan ça não é pe que na. Sig ni fi ca que o país tes te mu-

nhou nas úl ti mas dé ca das um in ten so des lo ca men to po pu la-

cio nal. Mais do que isso: ao lon go des ses anos os bra si lei ros 

mu da ram ra di cal men te de há bi tos, trans for ma ram sua cul tu-

ra, sua or ga ni za ção so cial e po lí ti ca, suas ati vi da des eco nô-

mi cas. Ago ra, por exem plo, ao lado dos pro du tos agrí co las, 

o Bra sil ex por ta  aviões, au to mó veis e mui tos ou tros pro du-

tos in dus tria li za dos. 

Es sas mu dan ças fo ram acom pa nha das ain da pela for ma-

ção de gran des ci da des,  áreas me tro po li ta nas que se in se-

rem en tre as maio res do mun do, como a de São Pau lo, que 

reú ne vá rias ci da des e cer ca de 18 mi lhões de ha bi tan tes. 

Pela ra pi dez com que se cons ti tuí ram, são es pa ços mar ca-

dos por in ten sos pro ble mas: vio lên cia, fal ta de mo ra dia, trân-

si to, po lui ção, au sên cia de ser vi ços pú bli cos efi cien tes e ca-

pa zes de aten der as ne ces si da des de seus mo ra do res. 

A prin ci pal mar ca destas cidades, as sim como de toda 

so cie da de bra si lei ra, é a de si gual da de so cial. De um lado 

uma mi no ria pri vi le gia da, de ten to ra de gran des ri que zas e 

com aces so a so fis ti ca dos bens de con su mo; de ou tro uma 

maio ria em po bre ci da, obri ga da a en fren tar ho ras de des lo-

ca men tos para po der tra ba lhar, quan do tem tra ba lho; con de-

na da a mo rar em lo cais pre cá rios, mui tas ve zes sem es co la 

ou hos pi tal nas pro xi mi da des. 

E no cam po o ce ná rio não é di fe ren te: a po pu la ção mi-

grou, mas a po bre za ain da per ma ne ce, agra va da so bre tu do 

pela con cen tra ção de ter ras e a fal ta de  apoio às ini cia ti vas 

do pe que no pro du tor. Para pio rar, a me ca ni za ção, que se por 

An tes de co me çar
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Antes de começar

In te gran tes do Mo vi men to dos Sem-teto do Cen tro (MStC) ace nam de um pré dio ocu pa do na rua Au ro ra, re gião cen tral de São pau lo, ju lho de 2003.
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um lado re pre sen ta o au men to da pro du ti vi da de no cam po, 

por ou tro re ti ra o ser vi ço do tra ba lha dor ru ral, am plian do 

ain da mais os flu xos mi gra tó rios. 

Êxodo ru ral e ur ba ni za ção: eis aqui um bi nô mio com o 

qual po de mos en tão ca rac te ri zar as trans for ma ções da so-

cie da de bra si lei ra nas úl ti mas dé ca das. Tra ta-se dos dois la-

dos de uma mes ma moe da marcada pela po bre za de mui tos. 

A for ma ção das gran des ci da des tem sido uma ten dên-

cia que acom pa nha o pro ces so de in dus tria li za ção em vá rias 

par tes do mun do. Aqui no Bra sil, po rém, esse pro ces so aca-

bou re sul tan do em  maior con cen tra ção de ren das. Re sul ta-

do: tan to o cam po como as ci da des pas sa ram a ser pal co de 

uma bru tal ex clu são so cial. 

Os cru za men tos das ave ni das nas gran des ci da des são 

o re tra to per fei to des te ce ná rio: ali, crian ças que de ve riam 

es tar brin can do ou es tu dan do vi vem da men di cân cia — im-

plo ran do moe das para pes soas que têm medo de  abrir o vi-

dro do car ro e se rem as sal ta das. Tris te paisagem a de nos-

sas ci da des! 

Es ses são al guns dos te mas a se rem de ba ti dos nes te 

li vro. Eles são de ex tre ma im por tân cia, pois tra tam di re ta-

men te da for ma ção dos es pa ços geo grá fi cos  atuais do 

Bra sil. Mais do que isso: são de ba tes fun da men tais para 

aca bar com os ce ná rios caó ti cos que do mi nam os  meios 

ru ral e ur ba no brasileiro; e assim cons truir um país mais 

jus to e igua li tá rio.

Exodo_miolo.indd   7 4/13/09   4:24:25 PM




