
ES1AOO, ESPAc;O E REGIAo: NOVOS ELEMENTOS TEORICOS*

A maior dificuldade interposta ao
aprofundamento da discussao sabre a te
ma questao regional esta na imprecisao
do conceito de regiao. 0 debate, que
tem um sentido polItico estrategico ine
gavel, transforma-se numa conversa~ao
de surdos, onde cada qual verbaliza seu
proprio discurso particular, sem ser au
vida, sem Duvir as demais. No plano cI
entifico~ a desarmamento de ideias fi~
da par pUlverizar as ganhos teoricos
acumulados, dando margem a uma crescen
te vUIgariza~ao do tema "questao regio
nal"l. -

Restringindo a estudo da tematica
"regiao" apenas ao campo das Ciencias
Sociais observamos que ja al a termino
logia ganha uma mUltiplicidade de sentI
dos que acompanha as enfoques disciplI
nares predominantes. Sem nos aprofun
darmos numa revisao historiografica so
bre a assunto - a que sem duvida merece
ser feito - constatamos que a produ~ao
cientifica sabre regiao (e sabre um au
tro fenomeno que e subjacente e ante
rior, a espa~o) esta fortemente impreE
nada pela influencia positivista e empl
rista. Nao e mesmo exagero dizer que
par tras da gama de teorias existentes
sabre a materia prevalece uma base can
ceitual relativamente rigida e informa
da par aqueles elementos.
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de regiao tem na Geografia Humana e·na
Sociologia Politica as seus campos de
conhecimento mais peTtinentes, sobretu
do a primeira. Ambas se apoiam num
conceito de regiao de base eminentemen
te empirica, sendo a espa~o vista como
alga dado a priori. Na Geografia Huma
na tradicional, parte-se do pressupos~
to que no real existem peda~os de espa
~o, identificaveis, as regioes, porta
dares de uma "personalidade" na expres
sao de Vidal-de La Blache. As propos
tas de regionaliza~ao dal derivadas tem
sofrido continuas adapta~oes ao longo
dos anos, estimuladas sobretudo pelo
confronta com a moderna Geografia Quan
titativa. Defrontam-se, porem, no real
com a intenso desenvolvimento das for
~as produtivas que conhece a mundo re
centemente com a ascensao do capital
monopolista. Os progressos realizados
atualmente no campo da tecnologia in
dustrial e agrIcola, nos meios de comu
nica~ao e transpartes poem em cheque a
falsa ideia de uma regiao como espa~os
geograficos isolados produzidos na sim
pIes rela~ao de um grupo humano com
seu meio geografico. Todo esfor~o de
estabelecer uma rela~ao de causalidade
entre esses dais aspectos conduz irre
mediavelmente a erros de avalia~ao na
medida em que substitue as rela~oes hu
manas subjacentes par rela~oes entre
"coisas". Assinala com prioridade Mil
ton Santos que as "diversos tipos de
media~ao, entre as quais e preciso can
siderar as tecnicas politicas, fina~
ceiras, comerciais au economicas no
sentido amplo dao a rela~ao homem-meio
uma outra dimensao, que exclui a rigi
dez de uma geografia regional do tipo
classico e 0 mecanisme de suas rela
coes com a chamada geografia geral"Z.-

Se ha um seculo atras ainda era
possivel aplicar razoavelmente esse
conceito de regiao pela mais lenta
transformacao das formas produtivas ex
ternando-se uma aparenteidtha doper



2manencia na "paiSagem", hoje isso e pr~
ticamente impossivel. A velocidade e a
complexizacao das m:udancas fazem
sucumbira teotia ao mesmo tempo 3 em
que revitalizam a pratica teorica

Na Sociologia politica 0 conceito
de regiao ternuma tendencia marcadamen
te culturali~ta. Define-se preferen
cialmente a partir das influencias que
os elementos de ordem etnica, religiosa
e cultural, de modo geral, exercem so
bre a relacao entre 0 homem e 0 seu
meio. As ada~tacoes historicas do con
ceito de reg~ao atraves desta corrente
do pensamento terncaminhado para a in
clusao de elementos politicos como te~
ritorio e poder na busca de uma redefi~
nicao do conceito de regiao que atenda
as determinacoes culturais originarias.
Situacao refletida no pensamento de
Washington Peluso de Souza quando trata
do desaparecimento dos horizontes "re
gionais" a partir das antigas linhas dT
visorias dos territorios de Estados e
nacoes. Para a definicao de novas fron
teiras regionais, di.zele, "torna-se ne
cessario rebuscar todos os elementos
sobreviventes, por mais esmaecidos que
se encontrem, porque eles estao presen
tes a estruturamental do homem e do
grupo. Sioassim transformados em au
tenticos valores fronteiricos, que deve
rao ser trabalhados para que os horizon
tes regionais sejam delineados no amplo
sentido cultural capaz de represent a-
los efetivamente e fielmente"4

A preocupacao com a definicao de
"autenticas" regioes na formacao social
brasileira veio marcar ~s obras de im
portantes autores nacionais como Gilbe~
to Freire, Oliveira Viana, Tavares Bas
tos, Alberto Torres e outros mais. To
dos eles, autores com acentuada forma
cio positivista.

o desenvolvimento das concepcoes
neo-positivistas de regiao, ao longo do
seculo XX, se assentam nos paradigmas
daeconomia neo-classica, mais especifi
camente em dois de seus ramos: a "econo
mia regional" e a "teoria da localiza
cao".. Elas vio ser assimiladas princi:-
palmente pela "New Geography", uma "no
va geografia" que se opunha a "geogra
fia tradicional", surgida no pos-guerra
nos paises centrais e posteriormente ex
portada para os paises do Terceiro Mun
do. Esta nova linha de pensamento se
firma pelas necessidades de expansao do
capital monopolista a nivel internacio-
nal e a nivel intra-nacional. Assim, os
E~tados modernos desde a segunda guerra
veem-se levados a adotar procedimentos
~ecnicos indispensaveis ao desenvolvi
mento de politicas de planificacao' nos
seus respectivos territorios.

Uma nova ideia de "regiio" ~assou
a ser adotada a partir da aplicacao de
modelos matematicos sobrea categoria
~aso~.~aseando-se no principio da ~os
SIDJ:iI"thdede reconstrucio do eqml!

brio espacial a ,partir da. iniciativa
dos agentes. A palavra "regionaliza
cao" veio traduzir essetipo de acio
ficando, porem,sem respostas, pergun
tas como acao por iniciativa de quem~
para quem e para que.

Essas novas·teorias regionais se
fundam precipuamente na ideia de espa
co como sistema, 0 que e problematico
a varios nr~eis. Primeiramente, por
que nas analises sistemicas 0 conhecT
mento real de Urnespaco nio e obtido a
partir das relacoes sociais entre indi
viduos mas a partir das relacoes entre
processos, escamoteando-se para 0 pIa
no secundario 0 peso dasrelacoes huma
nas na construcao do espaco social. -

Em segundo lugar, trata-se de uma
concepcio eminentemente empirista que
transfo.rmao espaco e 0 Eempo em reali
dades neutras que se com 1nam e se de
senvolvem com outras realidades dita
das pelas relacoes, quantidades, acon:-
tecimentos. Na pratica, essas novas
contribuicoes tem significado a aplica
cao de metodos inadequados a realida
des sociais peculiares, 0 que ocorre
frequentemente nos paises e regioes do
Terceiro Mundo com irrecuperaveis pre
jUlzos ecologicos, economicos e so
ciais.

o enfoque sistemico apenas sofis
tica ~ pratica positivista sem supera:-
la, ja que, como enfatiza Antonio Car
105 Robert de Moraes "tal posicae naa
acata, em primeiro lugar, as diversida
des do fenomeno do real e, lo~, das
formas de aborda-los. Preconiza um en
caminhamento unico das analises, tendo
por modelo os procedimentos proprios
das ciencias naturaisS.

Nos ultimos tempos 0 debate sobre
o espaco e regiio ternside revitaliza
do por contribuicoes historico-estrutu
ralistas disseminadas em particular en
tre autores de formacao marxista. As
novas discussoes retomam, portante,com
enfase 0 papel do espaco na reproducao
das relacoes sociais de producio e na
divisio social do trabalho capitalist~

As repercussoes, a nivel de Bra
sil, dessas tendencias teoricas de cu
nho historico-estruturalistas ternsido
manifestas atraves dos trabalhos de
alguns poucos mais influentes autores
nacionais e estrangeiros, entre os
quais nos selecionamos para uma anali
se comparativa mais aprofundada, os
tres que consideramos como sendo os
mais representativos para se pensar 0
debate atual: Alain Lipietz, Milton
Santos e Francisco de Oliveira.

o DEBATE SOBRE ESPACO E REGIAO NOBRASIL
A tentativa de articulacao das

contribuicoes teoricas dos autores aci



3ma citados nao e tarefa simp1tl.S seja
em razaodas forma~oes disciplinares
diferenciadas (um engenheiro, um geD
grafo e um sociologo), seja pelas in
fluencias teoricas diversas presente
na forma~ao academica de cada um des
ses autores.

Apesar dessas dificuldades pr~LL
minares e curiosa verificar as pistas
que eles fornecem para se pensar a pro
blemafica regional no Brasil- -

LIPIETZ, como os demais autores
marxistas ou de forma~ao originaria ~
xista se apoia na teoria do valor para
desenvolver sua reflexao. Para ele 0
"espa~o ~" ~.~ das cateforias
de eXIstencIamaterIal~a tota ldade
aas rela~oes sociais. rraespa~o mate
rIal aparece tanto como efeito dessas
rela~oes como um determinante dessas
mesmas rela~oes ...". Sendo esse espa
~o social um "momento" da reprodu~ao
social "este espa~o ~m si e 0 fundamen
to do espa~o empfrico onde se desenro
lam, se inscrevem, 5e desenvolvem etc~
as rela~oes sociais. 0 espa~o socio-
economico, segundo 0 autor pode ser
analisado em termos daarticula~ao de
espacialidades proprias as rela~oes
definidas nas diferentes instancias de
diferentes modos de produ~ao existen
tes numa forma~aosocial. Essas eSpa
cialidades consistem na corresponden~
cia entre presen~a/distancia (no espa
~o)e partici'pa~ao/exclusao(na estrutu
ra ou rela~ao considerada), 0 que pode
ser melhor entendido pela distribui~ao
de lugares no espa~o e na rela~ao. To
mando como exemplo a rela~ao patrao~
operaTio observamos que a separa~aopro
dutor direto de seus meios de produ~ao
possui uma certa dimensao espacial evi
dente dada pelos muros da fabrica (cor
respondencia presen~a-distancia) oupe
las "coreografias de trabalho" na rel'a
~ao entre 0 patrao e 0 empregado no in
terior da fabrica (9orrespondencia par
ticipa~ao-exclusao) . -

Situa~ao que e totalmente divers~
pOT exemplo,daquela encontrada em eco
nomias camponesas. Nesta, os lugares
ternpontos de referencias distintos, se
ja pela intimidade ffsica do produtor
direto com seus meios de produ~ao, se
ja pela rela~ao menos rfgida e hierar~
quizada do trabalhador e seus familia
res. A produ~ao das espacialidades obe
dece, assim, a outras vertentes histo
ricas.

_ LIP!E~Z, explica ejue.·~as _rela-
~oeS SOCIalS 'possuem 'umadImenSao . es_
jiiCIal, sao elas que "polarlzam" 0 es
pa~o social. llAregito ~parec: assiiii
como 0 produtor de re aeoes lnter~re
gionais como uma dimensao das relaeoes
sociais"8. Tambem esclarece 0 autor
por outro lado, que nao se deve enten~
der ·a estrutuiaeao do espaeo como pro
duto de leis imanentes do materialismo
historico ~da acuaulacio do capital,

lembrando que "a estruturaeao do eSEa-
~o e a dimensao espacial das rela~oes
sociais, e sendo essas lutas de clas
ses a estrutura~ao do espa~o e luta de
classe nao somente no sentido de que
ela e 0 prodvto, mas de que ela e tam
bem urnmeio" .

u trabalho do autor frances e sem
duvida original. Trata ele contudo,
muito mais dartaturezafilosofica da
regiao a partir de uma reVIsao radical
da categoria espa~o.

Par isso mesmo a leitura de seu
trabalho r.essente-se de uma abordagem
mais histDricizante das forma~oes re
gionais. Insuficiencia revelada na
sua classifica~ao de regioes, cujo cri
terio e dado apenas pelos elementos de
finidsres dos fluxes economlcos de meE:
cado1 .

Em Milton SANTOS a ideia de espa
~o se aproxima inicialmente da de
LIPIETZ. Para ele 0 espa~o e urnteste
munho" "ele testemunha urnmomento d"e
urnmodo de produ~ao pela memorIa do es
pa~o construfdo, ~as coisus fixadas na
paisa!:;emcriada"l. Difere do autor
frances, no entanto, quando procura ex
plicar a reprodu~ao do espa~o social~
Enquanto aquele ve a reproducao do es
pa~o e das regioes a partir das espa-
cialidades contidas nas .rela~oes ----so
cIaIs, MIlton SANTOS procura dar enfa
se a questao do espa~o total: "0 espa
~o total e 0 local sac aspectos de uma
unica e mesma realidade - a realidade
total - a imagem dourtiversal e dos
particulares. A socledade global e 0
espa~o global se transforma atraves do
tempo, num movimento que, embora inte
ressandoigualmente as diversas fra
~oes da sociedade e do espa~o, e 0 re
sultado da intera~ao entre sociedade
global e o.espa~o global e suas fra
~oes"12. Milton SANTOS desenvolve uma
visao sistemica do espaco ao atribuir
as firmas multinacionais 0 papel de nu
cleo central do processo de organiza
~ao do espa~o. Segundo ele a interna
cionaliza:~ao da produ~ao sob a egide
das grarides firmas multinacionais fez
com quetenhamos chegado a uma fase his
taric:..em que "a no~ao de espa~o glo
bal se impoe com mais for~a porque as
variaveis que ajudam a tecer 0 seu con
texto tem uma origem cada vez mais Ion
gfnqua e um alcance mundial"13.

A enfase dada a totalidade esp~
cial torna problematico no pensamento
do autor a ideia de regiao: "Lugares e
areas, regioes, ou 'subespa~o sao,pois,
unicamente·:areas funcionais, cuja esca
lareal depende dos processos"lZl. Re
duzindo a regiao a uma questao de esca
la '0 autor'empobrece e obscurece um
ponto importante 'no seu trabalho, que
anosso ver oferece indfcios interes
santes para 0 estudo'de regiao. 'g 0
conceit2 de "rugosidade":" "~s rugosidades sao 'os.espacos constru1dos. 0 teiii



po historico que se transformou em pai
sagem incorporado ao espa~o. As ruga
sidades nos of ere cern mesmo sem tradu
~ao imediata, resto de uma divisao de
trabalho internacional, manifestada \10
calmente por combina~oes particulares
do capital das tecnicas e do trabalho
utilizado"is. Pensamos que esta ideia
mereceria urn tratamento mais aprofunda
do que relacionasse ao lado das combl
na~oes de ordem economica citadas, ou
tras de natureza politica, cultural, re
ligiosa, etc. Muito provavelmente, po
rem, a incorpora~ao de outros elemen
tos da existencia humana na organiza-
~ao do espa~o social poria duvidas 50-
bre a coerencia sistemica do conceito
~e totalidade espacial.

E verdade que 0 autor procura fu
gir de uma abordagem sistemica tradI
cional a quem ele faz criticas pertl
nentes. 0 conceito de "rugosidade"cons
titui urn esfor~o de introdu~ao do ele
mento historico na analise do espa~o.
Mas quando ele incorpora esse novo ele
mento na procura de demonstrar que 0
novo modo de produ~ao tern que se adap
tar as formas pre-existentes para po
der determinar-se a ideia de totalida
de e de globalidade termina por se cho
car com a ideia de singularidade: a
ideia de totalidade espacial fica rela
tivizada. Esse problema e claro logo
que ele procurar explicar 0 papel do
Estado na formula~ao do espa~o: "A rea
liza~ao de uma sociedade mundial fez
com que tambem 0 espa~o se tornasse to
tal. Mas 0 movimento brutal de unifl
ca~ao iniciado desde os come~os do pe
riodo capitalista por volta do seculo
XVI e tambem urn movimento de diversifi
ca~ao que consagra 0 principio da unl
dade e da diversidade na Historia. Es
te movimento atinge seu apice neste pe
riodo tecnologico em que cada na~ao pa
rece so poder encontrar seu destino
sob a forma de urn Estado"16.

Na medida em que Milton SANTOS de
senvolve a ideia do Estado como organl
zador do espa~o - 0 que diga-se de pas
sagem ele faz brilhantemente ficarn
mais evidentes as dificuldades de se
conceber a ideia de totalidade espa
cial e as varia~6es de organiza~ao do
espa~o como simples questao de escala.
No momenta em que 0 Estado cuida de
elaborar os espa~os ele nao se defron
ta apenas com "rugosidades'~. Ele atua
sobre urn campo de for~a marc ado por
singularidades ~conomicas, politicas e
culturais, singularidades essas que
sac polarizadas pelas rela~oes sociais.
Por isso fica dificil a ateita~ao da
ideia de urn espa~o total gerido pelas
firmas multinacionais. As escalas de
totalidade terminam por serem "quebra
das", rompidas pela serie de media~oes
existentes nos caminhos Que levam do
total ao singular. Dess; modo a a~ao
do Estado nao produz ou reproduz meros
eSpa~os sistem~cos, mas espa~os so

ciais, espa~os regionais. 0 resultado
disso e que 0 autor termina, ~nvolllnt:a
riamente, por se trair quando analisa
concretamente as modalidades da a~ao
do Estado sobre os subespa~os, ao re
correr ao termo "Espa~9 regional" na
explica~ao dessa a~aol .

o estudo do conceito de reg~ao de
Francisco de OLIVEIRA ~ifere em urn pon
to basico dos estudos realizados por
LIPIETZ e SAt'lTOS Enquanto esses auto
res se fundem numa ampla reflexao tea
rica-filosofica sobre a ideia de espa
~o, OLIVEIRA desenvolve seu trabalho a
partir de uma realidade historica con
creta: a do Nordeste do Brasil, da sIT
DENE e do planejamento regional. Por
isso mesmo sua contribui~ao apresenta
alguns gr~ndes meritos e outras not6
rias deficiencias. Como maior merito
podemos assinalar a originalidade da
abordagem do tema "questao regional", a
nivel de Brasil, que converteu seu Ii
vro basico (Elegia para uma re(li)giao,
SUDENE, Nordeste. Planejamento e con
flito de classes) numa obra classica
sobre 0 assunto. Mas numa perspectiva
eminentemente te6rica seu trabalho tam
bem se revela pelo esfor~o de desenvoI
ver 0 conceito de regiao a partir da
inclusao do elemento pOlItico, como de
terminante fundamental na constru~ao
do espa~o social. Sa essa preocupacao
nao estava ausente do pensamento dos
demais autores ja vistos, nele a ques
tao do polItico ganha uma conota~ao to
da especial: "privilegia-se aqui urn
conceito da regiao que se fundament a
na especificidade da reprodu~ao do ca
pital, nas formas que 0 processo de
acumula~ao assume, na estrutura de
classes peculiar a essas formas e, por
tanto, tambem nas formas de luta de
classes e do conflito social em escala
mais geral"18. Na elabora~ao de seu
conceito de "regiao economico-politica"
ele se inspira originalmente nos escri
tos de Gramsci sobre a questao meridio
nal italiana.

A deficiencia maior, contudo, do
conceito de regiao em OLIVEIRA esta na
ausencia de uma maior reflexao cientl-
fica sobre 0 conceito de espaco, 0 que
o leva a uma deforma~ao do conceito, co
mo veremos adiante. Os geografos GOL
DENSTEIN e SEABRA sustentam a tese que
os conceitos de regiao em OLIVEIRA e
LIPIETZ sac basicamente os mesmos ape
sar de aparentes divergencias19. Nos
pensamos 0 contrario. Existem diver-
gencias profundas, a serem esclareci
das, que vieram mesmo a influenciar ne
gativamente no estudo empreendido por
OLIVEIRA sobre "regioes" do Nordeste
brasileiro.

Em primeiro lugar, para LIPIETZ,
a regi~o surge como resultado da arti
cula~ao de diferentes modos de produ
cao:_ ~Eu pen!o.com efeito, que 0 espa
~o soc~o-econom~co concreto pode ser
analisado em termos da articula~ao de



espacialidades proprias as rela~oes de
finidas em diferentes instancias de dT
ferentes modes de produ~ao presentes
nas forma~ao social"ZO. OLIVEIRA, ao
contrario, restringe sua analise ao mo
do de produ~ao capitalista: "0 que
preside 0 processo de constitui~ao das
regioes e 0 modo de produ~ao capitalis
t~entro dele, as regioes sac ape
nas espa~os socio-economlcos onde uma
das formas do capital se sobrepoe as
demais ...Zl. OLIVEIRA ainda torna 0

universo de seu conceito mais restrito
ao conceber 0 surgimento da regiao co
mo resultado do desenvolvimento da re
giao do capitalismo mercantil interna~
cional, assentando seu pensamento so
bre a historia das regioes a~ucareira
e algodoeira-pecuaria do Nordeste. Vi
sao esta que deu mar gem a ideia das re
gioes do Brasil como sendo um conjunto
de "arquipelagos" que apenas seriam
dissolvidos a partir da decada de cin
quenta.

Esta diferen~a fundamental no pen
samento dos dois autores se reproduz em
Torno de mais tres diferen~as comple
mentares. -

A primeira de grande importancia
por marcar a logica do pensamento de
OLIVEIRA na analise do desenvolvimento
regional a partir da decada de cinquen
ta e a de que 0 espa~o tende a se homo
geneizar e a regiao a desaparecer com
a domina~ao do capital monopolista a
nivel nacional: "existe uma tendencia
para a completa homogeneiza~ao da re
produ~ao do capital e de suas formas-;-
sob a egide do processo de concentr~
~ao e centraliza~ao do capital, que aca
baria por fazer desaparecer as regioes
no sentido proposto por esta investlga
~ao"ZZ. Raciocinio este afirmado ain
da com maior enfase em outro trabalho
do autor ao afirmar que para que as em
presas monopolistas realizem a tarefa
de reprodu~ao do capital "a homogenei-
za~ao do espa~o economico e absoluta
mente necessaria: ela realiza a sinte
se da necessidade de manuten~ao d~s ta
xas de remunera~ao do capital ..." 3.As
sim nao pensa LIPIETZ, que concentra
muito mais sua preocupa~ao em definir
as regioes a partir das articula~oes
das espacialidades das rela~oes so
ciais, enquanto OLIVEIRA as define a
partir dos estagios de desenvolvimento
do capitalismo. A propria classifica-
~ao de regioes apresentadas por LIPIETZ
e co~cebida a partir da atual regula
~ao monopolistaZ4. -

A segunda diferen~a compl~mentar
entre os dois auto res diz respelto ao
modo como se relacionam as regioes den
tro de uma forma~ao soclal. Acredita
OLIVEIRA que desde 0 momento em que da
da regiao e homogeneizada internamente
pela predominancia de uma das formas
do capital Cseja ele comercial, indus
trial, agrario) a partir das determina

~oes externas do caoital internacionaI
essa regiao passa a-ser "fechada" por
suas elites: "0 fechamento de uma re
giao pelas suas classes dominantes re
quer, exige e somente se da, portanto-;-
enquanto essas classes dominantes con
seguem reproduzir a rela~ao social de
domina~ao ou mais claramente as rela
~oes de produ~ao."Z5. Assim nao pensa
LIPIETZ que apenas concebe a regiao co
mo produto de rela~oes inter-regionai~
vez que estas sac a vropria expressao
das rela~oes sociaisZ6. Assim as re
gioes sao sempre espa~os abertos inde
pendentemente da a~ao e vontade politT
ca de suas classes dominantes. -

A ultima diferen~a a a's'sinalar a
partir do desdobramento do conceito de
regiao nos dois autores diz resoeito a
questao do aparelho de Estado. -OLIVEI
RA, partindo da ideia de regioes fecha
das vai desenvolver na analise do caso
brasileiro a existencia dual do Estado:
um Estado oligarquico que se contraoo
ria a urnEstado burguesL7. LIPIETZ
partindo da ideia de regiao "aberta"
concebe 0 Estado a nivel regional como
parte do aparelho de Estado unitario:
"Uma arma~ao regional e uma regiao de
articula~ao de rela~oes sociais que
nao dispoem de urnaparelho de Estado
completo, mas onde se regula~ entretan
to, as contradi~oes secundarias entre
as classes dominantes"Z8.

A enfase aqui dada as especifi:i-
dades do conceito de regiao na obra de
Francisco de OLIVEIRA diz respeito a
importancia que tem tido no desenvolvi
mento das Ciencias Sociais no Brasil e
no aprofundamento da discussao sobre a
"questao regional". Partindo de uma
abordagem sociologica e de seu concei
to de regiao economico-politica 0 au
tor veio·inegavelmente influenciar to
da a produ~ao seguinte sobre 0 estudos
regionais, ate entao praticamente mono
polizada pelo pensamento geografico. A
par disso, contudo, algumas confusoes
teoricas foram geradas a partir, prin
cipalmente, de sua ideia de homogenei~
za~ao do espa~o regional com a domina
~ao monopolista, que terminou por pro
vocar uma certa vUlgariza~ao do conceT
to de regiao. 7

As deficiencias do pensamento do
autor com rela~ao ao conceito de re
giao estao ao meu ver na insuficiente
reflexao epistemologica sobre a ideia
de espa~o, encoberta pela valoriza~ao
excessiva que ele da a sua percep~ao
do real-empirico. Nas paginas seguin-
tes vamos tentar aprofundar, portanto,
o conceito de espa~o para tentar ofere
cer maior objetividade ao uso do con
ceito de regiao.



o ESTADO~NACAo MEDIANDO 0 ESPACO DOCAPITAL
ESPACO E CAPITALISMO

Muitas vezes quando se discute a
questao da producao do espaco como pro
cesso utiliza-se a expressao "proces
sos espaciais". 0 termo e infeliz pol'
duas razoes: primeiro por camuflar
as relacoes sociais concretas que exis
ternpor tras da nocao de processo. Se
gundo, porqu'e a expressao "processos
espaciais" como tal e incorreta: 0 que
existe sac processos sociais que se
manifestam sobre a superflcie terres
tre. Diz com razao sobre 0 assunto RIT
BERT MORAES que "a espacialidade, en
tao, nao pertence a esfera deste ou da
quele lugar concreto, mas e uma carac
teristica imanente de qualquer proces
so seja ele social ou natural. -

Neste sentido, nao cabe uma onto
logia do espaco, pois este e urnatribu
to dos seres e nao de urnser. A espa
cialidade enquanto atributo esta contI
do em todo 0 processo de criacao de va
lor. Ela e uma mediacao necessaria pa
ra compreensao de uma manifestacao his
torica concnita"Z9.

o espaco social, portanto, lem
brando LIPIETZ, deve ser analisado em
termos de "articulacao de espacialida-
des proprias a diferentes relacoes de
producao". Estas relacoes desde suas
formas mais primitivas criam uma rede
de processos entre a producao, a apro
priacao a distribuicao e 0 consumo que
terminam por fornecer uma certa singu-
laridade ao espaco historicamente pro
duzido. Este fluxos de mercadorias
oriundo da producao e gestado a partir
de relacoes sociais concretas e recebe
a influencia nao'somente dos condicio
nantes economicos, mas tambem politI
cos e culturais existentes, e no camI
nho inverso tambem os influenciam.

Cada modo de producao existente
na historia e a expressao pois, da com
binacao de uma serie de processos e re
lacoes sociais, presentes e passadas~
que se manifestam por uma maneira espe
cifica de organizacao de espaco e tern
po. A especificidade dessa manifesta~
cao se materializa atraves de certas
condicoes basilares da producao e re
producao social relevadas pelo paper
da distancia entre as correspondencias
reaIs-e-pelo tipo de participacao dos
atores sociais na formulacao dessas in
teracoes.

Nas sociedades pre-capitalistas, a
generalizacao do usa da moeda nas tro
cas mercantis trouxe reflexos importan
tes na organizacao do espaco, relativI
zando a distancia atraves da acelera
~ao do fluxo de circulacao de mercado
rias com a reforma e ampliacao gradual
do papel das cidades, com a superacao

das velhas fronteiras territoriais que
separavam as cidades-estados ou os feu
dos. As antigas guerras de saque com
objetivos simples e imediatos de apro
priacao pela violencia dos excedentes
economicos de povos vizinhos sao subs
tituidas aos poucos por formas mais dI
recionadas de exploracao de outros po
vos. As guerras se transformaram qua
litativamente com a ampliacao do pro
cesso de circulacao de mercadorias. -

Com 0 advento do capitalismo, apro
funda-se velozmente a divisao social~
do trabalho. Diferente das sociedades
pre-capitalistas agora se organiza uma
matriz espacial com tracos bem mais ca
racterizados baseada na separacao do
produtor direto de seus melos de produ
cao. Segundo Nicos POULANTZAS isso faz
com que esta matriz apareca como "urn
espaco serial, fracionado, descontinuo,
parcelario, celular e irreversivel, quee especifico da divisao taylorista do
trabalho em cadeia na fabrica. Se es
se espaco e homogeneo, so secundaria~
mente isso acontece, no sentido que
sua homogeneizacao tras problemas e
constitui-se a partir de seccionamen
tos e distancias que ele comporta"30.
Esta observacao e importante pelo moti
vo seguinte: se nas formacoes pre-ca
pitalistasa organizacao do espaco ten
dia a assumir formas irregulares em de
correncia das articulacoes desiguais~
embora nao necessariamente combinadas,
da divisao do trabalho, no capitalismo
este espaco tende a ser formulado a
partir de urnmovimento crescentemente
desigual e combinado das forcas orodu
tivas. Esta e a questao-chave da-natu
reza do espaco na forma capitalista de
producao. Sua homogeneiza~ao apenas
pode ser concebida a partir de sua di
versificacao. Esta via de mao dupla e
a dialetica da producao do espaco31.

Com 0 desenvolvimento do capita
lismo mercantil a divisao do trabalho
se aprofunda atraves de recortes nas
areas de producao da antiga Europa, e
com a incorporacao de outras areas on
de existem povos de tradicoes milena
res (India, China) ou areas de povos
mais primitivos (America, Africa). 0
movimento de circulacao de mercadorias
amplia-se de forma marcante criando
uma infinidade complexa de articulacao
das espacialidades entre antigas e no
vas relacoes sociais e diferentes mo
dos de producao. A ampliacao da divI
sao do trabalho capitalista, no seu sen
tido vertical e horizontal termina pol'
confi,:gllrarnovos espacos capitalistas ,
traduzindo 0 seu movimento de homoge
neiza~ao e diversificacao. Nesses es
pacoi fracionados, tendem a se constI
tuir certos processos especificos de
acumulacao, de organizacao do poder po
litico e de desenvolvimento dos conflI
tos sociais. Surgem as regioes.

Napassagem para 0 capitalismoindustrial, em principio no seu est~



gio concorrencial e depois.monopolist~
tornam-se hem mais complexas as estru-
tura~6es dos espa~os regionais tanto
nos paises centrais como nos periferi-
coso Para isso ira exercer um papel
decisivo os modernos Estados, intervin
do na extin~ao ou reorganiza~ao de ve
lhas regi6es ou surgimento de novas re
gi6es.

o ESTADO MODERNO: 0 MEDIADOR POLITICO
DAS REGIOES

TERRITORIO NACIONAL E TERRITORIOS RE-
GIONAIS.

Existe uma certa similitude entre
o surgimento da na~ao moderna e da re
giao moderna sob 0 capitalism032. Am
bas se organizam a partir da matriz es
pacial descontinua e fracionada do ca
pitalismo ja presente na orbita econo
mica, nas rela~6es de produ~ao, e via
bilizada historicamente atraves das lu
tas politicas entre dominantes e domI
nados.

Este ultimo aspecto e importante
por chamar a aten~ao sobre certas ten
dencias teoricas atuais que procuram
conhecer 0 surgimento da na~ao e da re
giao moderna a partir de uma otica eco
nomicista que VB 0 aparecimento histo
rico desses fenomenos a partir de uma
abordagem parcializada da reprodu~ao
do capital, aquela dada pelo lado eco
nomico do problema. POULANTZAS, respon
de muito bem a questao da na~ao ao dI
zer que "a generaliza~ao das trocas mer
cantis nao pode ser responsavel pela
cria~ao da na~ao moderna: se ela acen
tua a necessidade de unifica~ao do mer
cado dito "interno" e a 5upressao dos
entraves para a circula~ao das mercado
rias e do capital, ela nao explica em
nada porque esta unifica~ao se locali-
za precisamente ao nlvel da na~ao"33.

Povos de mesma linguas, habitos e
costumes sac separados por pontos e Ii
nhas demarcatorias que os levam para
caminhos diferentes. Os exemplos sac
abundantes: na Europa, na Africa na
America Latina.

Fenomeno parecido, embora menos
nitido se da com rela~ao a regiao. A
generaliza~ao das trocas mercantis ofe
rece apenas uma explica~ao parcializa~
da de sua forma~ao. Seus limites nao
sac dados apenas no equacionamento do
movimento de dispersao/concentra~ao do
capital: outras media~6es de caracte
res politico, ideologico e cultural,en
trecruzadas e particularizada no con
texto das lutas sociais, influenciam a
conforma~ao historica das regi6es.

Tanto no casu da na~ao como da re
giio aparece como elemento sobredeter=
minante 0 Estado, demarcando permane~

temente a rela~ao "interno/externo co
mo ponto de inferencia do territorio~
No caso da na~ao os pontos de separa
~ao entre 0 "dentro" e 0 "fora" -sao
mais claros: sac dados pelas frontei
ras modernas do Estado burgues. Essas
fronteiras nao sac criadas por condi
cionantes economicos ou naturais, mas
sim por determinantes politicos pro
priamente ditos. Esta necessidade po
litica de demarca~ao de "fronteiras
modernas" nasce quando a fixa~ao das
atividades produtivas gera uma divi
sac territorial de produ~ao e divisao
territorial do poder politico, ate 0

ponto em que a cria~ao de urnaparelho
de Estado espacialmente localizado e
adaptado para gerir a reprodu~ao do
capital no controle das lutas sociais
torna-se um imperativo historico.

No casu da regiao e tambem 0 Es
tado que demarca seus limites politI
co-instituclonals, - sobrecruzahdo
seus horizontes socio-economicos ,
que podemos designar como "fronteiras
internas" em oposi~ao "as fronteiras
externas" que delimitam a existencia
dos Estados e territorios nacionais.
Essas fronteiras internas designadora
dos territorios regionais sac menDs
facilmente observaveis em razao de
tres fatores:

a) sua importancia secundariarom
rela~ao a fronteira nacional;

b) a maior mobilidade historica
de seus limites - no caso do Estado
nacional a mudan~a de seus limites
fronteiri~os geralmente se faz atra
yeS de guerras e normalmente tras con
sigo a amea~a de sobrevivencia de aT
gum dos Estados nacionais envolvidos
(a primeira e a segunda guerra mun
dial estao plenas de exemplos). No
caso das regioes 0 deslocamento de
suas fronteiras e territorios no inte
rior do espa~o nacional atende, no
mais das vezes, a interesses pollti
cos diferentes nascidos no bojo dos
conflitos sociais e das lutas pelo po
der a nlvel regional (que explicam 0
surgimento de urnorgao como SUDENE,
por exemplo) ou de outras a~6es poll
ticas e administrativas do poder pu.
blico respondendo a conflitos difusos
do passado, (os atuais limites fron
teiri~os das unidades federativas no
Brasil). As vezes ocorre de os limi
tes fronteiri~os regionais sobrepuja~
rem os modernos limites fronteiri~os
nacionais, 0 que se verifica com fre
qUencia em na~6es mais antigas cujos
elementos constitutivos anteriores se
reproduzem historicamente por cima
das divisas territoriais.

c) Em terceiro lugar, destaca-se
a multiplicidade de limites fronteiri
~os regionais, que atendem as convenI
encias dos interesses do poder ou dos
movimentos sociais que se gestam sobre a esfera economlca. Assim, a exis



8tencia da reg1ao a~ucareira no Nordes ser entendida na separa~ao
te e sobredeterminada pela a~ao dos go do economico e do polftico.
vernos estaduais e do governo federal
atraves do Instituto do A~ucar e do Al
cool e da Superintendencia do Desenvol
vimento do Nordeste (SUDENE). 0 mesmo
se da nos casos da regiao cacaueira da
Bahia ou cafeeira de Sao Paulo, Minas
e Parana.

Em razao dessa mUltiplicidade
de limites fronteiri~os, quando obser
vada no plano polftico, a determina~ao
do conceito de regiao socio-economico-
polftica nao oferece ao observador uma
imagem territorial simples e unitaria.
Esta determina~ao esta sujeita, ao con
trario, a um enfoque abstracional dina
mico, diferenciado e hierarquizado que
atende ao conhecimento de diferentes
aspectos de sua existencia no real-con
creto. As diversas formas de apreen~
sao espacial/territorial da regiao nao
sao assim aleatorias. Elas obedecem a
uma ~dentidade nuclear: as lutas so
ciais plasmadas sobre formas especifT
cas de existencia do capital e das e~
truturas sociais correspondentes e de
signadoras de processos politicos e
ideologicos particularizadores. A a~ao
do Estado atraves de politicas de pIa
nejamentoregional revela, em ultima
instancia, justamente a presen~a de
conflitos sociais especificos subjacen
tes. Por esta otica, a diversidade de
limites fronteiri~os pOlitico-institu-
cionais da regiao nos oferecem momen
tos diferentes de apreensao do real-re
gional. Tomando como exemplo a ideia
de Nordeste, verificamos, entao, que
sua existencia como regiao pode ser
vista sob diversos prismas articula
dos:

. 0 Nordeste pode ser entendido
como uma regiao quando se estuda os
efeitos que a a~ao planificadora do Es
tadoz na SUDENE, "gera na reprodu~ao
economica, politica, social e ideologi
co-cultural do espa~o sob interven~ao~

Neste sentido mais amplo, 0 con
ceito de regiao "Nordeste" tem sua exis
tencia definida basicamente a partir
da a~ao politico-administrativa do Es
tado. Mas nao se pode esquecer duas
coisas: primeiro, esta interven~ao do
Estado nasceu a partir de conflitos so
ciais espacialmente localizados, ainda
que neles participem motiva~oes politi
cas extra-regionais. Em segundo luga~
essa a~ao do Estado, desde que efetiva
da, passa a produzir efeitos uniformT
zadores no espa~o - de carater, econo
mico, politico e ideologico - que 0
distingue de outras por~oes do espa~o
nacional. Esta ideia de Nordeste como
regiao, nao custa repetir, afasta-se
das bases economicas que informam a
existencia localizada do capital, mas
o faz apenas indiretamente. Pelo seu
nivel abstracional, dilue a base so
cio-economica que info~ma sua existen
cia em prol de determinantes propria
mente politicos, mas a ela continua urn
bilicalmente ligada. Ela deve assirn

. 0 Nordeste pode tambem, ser en
tendido como um conjunto de reg10es
quando se estuda os efeitos que a a~ao
planificadora do Estado, via orgaos fe
derais especfficos como IAA, DNOCS etc.
gera na reprodu~ao do espa~o sob inter
ven~ao sendo determinado e determinan~
te das lutas sociais. Nesse prisma 0

conceito de regiao se ajusta mais dire
tamente a sua base socio-economica orT
ginal. Sao mais perceptfveis suas de
termina~oes causais e historicas;

. 0 Nordeste pode, por fim, ser
igualmente entendido como urn conjunto
de sub-regioes quando se estuda os
efeitos da a~ao planificadora do Esta-
do, via governos estaduais, nos esp~
~os de interven~ao. Nesse caso, po:
exemplo, a regiao a~ucareira se man1
festa historicamente de modo diferen
ciado quando se verifica a organiza~ao
do capital a~ucareiro em Alagoas, Per
nambuco ou Paralba.

As "fronteiras internas" tem, no
fundo, a mesma importancia estrutural
das "fronte1ras externas" para a sobre
vivencia do Estado burgues. Elas tra
~am limites que permitem ao Estado
classista sustentar a div.isao confli-
tuosa das classes sociais ao mesmo tem
po em que este Estado exerce um efeito
contraditoriamente polarizador sobre 0
conjunto dessas classes sociais. Os
limites das "fronteiras externas", cri
ando um territorio nacional, permite a
organi za~ao de urnpovo -na~ao, cuja exis
tencla real termina por montar um
arco imaginario de solidariedade entre
indivlduos que sac na prat1ca social
mente diferenciados. Do mesmo modo~
os limites das "fronteiras internas" -
esse e 0 aspecto que chamamos particu
lar aten~ao - sac 0 suporte de territo
rios regionais, onde se organizam "po~
vos-regioes", "cujas existencias rears
tambem crlam arcos imaginarios de soli
dariedades que contribuem para masca
rar a existencia de individuos social
mente diferenciados. No caso do Esta
do-na~ao como se trata de um unico ter
ritorio nacional, a tendencia e a for
ma~ao de um ~ovo-na~ao. No caso dos
Estados-regioes, que sac peda~os espa
cialmente localizados do Estado na~ao~
os territorios regionais, formam-se po
vos-regioes, cujas identidades historT
cas, culturais e socia is sac submetT
das e complementadaspela identidade na
cional. Ainda com rela~ao a identida
de regional existem outros aspectos a
serem esclarecidos que dizem respeito
aos efeitos derivados da existencia
multipla e, as vezes, entrela~ada de
territorios regionais sobre a identida
de dos indivlduos. Ou seja, a a~ao do
Estado determinando cortes territoriais



internos, para promover a reproducao
material do capital, controlar os movi
mentos sociais e assegurar a estrutu
ra de podervigente termina por provo
car 0 surgimento de um imaginario so
cial constituido por uma escala dife
renciada e hierarquizada de identifica
coes sociais: todas essas identidades,
vale dizer, tem por referencia ultima
a identidade nacional. Exemplo: 0 in
dividuo X que mora na cidade de Barrer
ros na zona da mata suI do Estado de
Pernambuco identifica-se, no interior
da sociedade politica, a partir de di
ferentes angulos hierarquizados: prr
meiramente ele e brasileiro (faz parte
do povo-nacao), em segundo ele e nor
destino (faz parte do povo-regiao). Co
mo povo-regiao ele ainda tem duas ou
tras identidades: e pernambucano (nas
ceu no territorio de Pernambuco) e e
barreirense (nasceu no territorio do
Municipio de Barreiros).

o Estado, na perspectiva regiona~
age como um mediador entre a producao
material capitalista montada numa es
trutura de classes sociais diferencia
das e'a representacao simbolica dos in
dividuos. Mediacoes que variam de Es
tado nacional, para Estado nacional se
gundo a historia particular de cada na
cao e de cada regiao. No exemplo cita
do, 0 individuo X ha cem anos atras se
ria bra$ileiro, pernambucano e barrei~
rense, mas nao nordestino, porque a
acao interventora do poder federal cri
ando suas fronteiras internas nao aT
cancava 0 limite supra-estadual. Sua
identidade regional era mais restrita.
Hoje, este mesmo individuo tambem se
considera (e e)nordestino, condicao
que 0 destaca no seu cotidiano e na
sua pratica dentro das lutas sociais.E verdade tambem que a dimensao nacio
nal, 0 ser brasileiro, e a mais univer
sal na montagem da representacao simbo
lica dos individuos. A ideia dO'Bthos
nacional" responde pelas reacoes mais
positivas na constituicao da lingua,
dos habitos e costumes predominantes.
Mas 0 "ethos regional" la aparece com
suas caracteristicas singulares, mui
tas vezes mascaradas, 0 que e normal~
principalmente no atual estagio de do
minacao monopolista em que 0 "ethos"
nacional encontra suas possibilidades
de afirma~ao mais visiveis. Nao desa
parece 'contudo a identidade regional:
ela se transforma, ela se adapta.

No caso do Brasil. as identidades
regionais sac de suma importancia devi
do as grandes dimensoes do territorio
nacional, como reflexo direto no pro
cesso politico (uma olhada na historia
politica do pais revela a magnitude das
diferen~as regionais nos grandes momen
tos de crise. Hoje, 0 fenomeno se re
pete a olhos vistos: cargos regionai~
ministros regionais, pleitos regionais
etc.)

das, e necessario esclarecer a diferen
ca que existe entre a ideia de povo-re
giao (aqui desenvolvida) e a ideia de
regionalismo. No segundo caso, trata-
se do esforco das classes dominantes
regionais para impor um discurso ideo
logico a partir do contexte regional e
com efeitos nao so no plano local como
nacional. No,primeiro caso,o da idiia
de povo-regiao-, n.ao se trata de mera
questao ideologica, mas de questao es
trutural de existencia do Estado bur
gues. 0 povo-regiao e a forma propria
como aparecem as classes sociais na so
ciedade politica, no espa~o regional e
no contexto de forma~ao do Estado-na
~ao.

Os conceitos de fronteiras e ter
ritorios regionais ate agora vistos se
situam num plano estrutural e histo
rico. Sao media~oes criadas peJ0 Esta'do
burgues, para assegurar sua reprodu~ao
e da ordem capitalista que 0 determin~
o que independe de qualquer epoca ou
de qualquer lugar. Mas do ponto de
vista historico, de cada Estado nacio
nal, essas fronteiras internas exercem
paeel significativo para assegurar a
a~ao planificadora diferenciada ~ com
plementar (planejamento regional X pIa
nejamento nacional) do Estado sobre 0
territorio nacional. Nessa perspecti-
va a a~ao de planejamento do Estado
apresentatres sentidos principais: urn
economico, urnpolitico e urn terceiro
ideologico. No plano economico, a exis
tencia dos territorios regionais, de
pendendo dos estagios de desenvolvimen
to do capitalismo, serve tanto para
promover 0 nascimento e crescimento das
primeiras industrias, geralmente de
mercado local e regional, como tambem
assegurar'a reprodu~ao ampliada supra-
regional das grandes empresas monopo
listas. A distribuicao espacial/terrr
torial do aparelho do Estado permite a
reprodu~ao planejada das rela~oes eco
nomicas desde 0 plano local ate 0 pIa
no central. No plano politico, a a~ao
d~ planejamento regional sobre 0 terri
torio regional assegura as classes do
minantes regionais 0 controle de parte
do aparelho de Estado nacional, condi
~ao indispensavel para manutencao de
sua situa~ao de classe e para a barga
nha a nfvel nacional com as demais clas
ses e fra~oes dominantes. No nfveT
ideologico, os territorios regionais
constituem a base de apoip para que as
classes dominantes regionais elaborem
o seu discurso, a sua "verdade de po
der"; discursos estes que podem ganhar
conotacao nacional, desde que a classe
ou fra~ao dominante passe a ser hege
monica a nfvel nacional (e 0 caso das
classes cafeeiras na Primeira Republi-
ca) ou se manter simplesmente regiona
lista (e 0 exemplo do discurso das
classes agrarias do Nordeste ainda nos
dias atuais).



PERIODlZACAO HISTORICA DAS REGIOES
BRASIL

A primeira questao a ser posta em
discussao ao se pretender formular urn
estudo da regiao como fenomeno social
Cindependente do enfoque disciplinar
adotado) e a relatividade do conceito
de regiao no tempo. Dependendo dos es
tagios de desenvolvimento do capitalis
mo, concorrencial ou monopolista, e
dos sub-estagios que acompanham as
transforma~oes desses momentos, a es
trutura do conceito se transmuta obede
cendo as determina~oes historicas con
tingentes.

Lembra a respeito, a historiadora
Rosa Godoy, que "a rela~ao espa~o-tem
po Cprocesso historico) resulta, pois~
em cada perfodo da historia-periodici-
dade configurada a partir do modo de
produ~ao que estrutura a sociedade e
se produza urnespa~o especffico, a ex
pressao da sociedade que 0 organiza34~

Pensando em termos de Brasil pode
mos verificar que 0 espa~o regional
terncaracterfsticas diferenciadas se
gundo os tipos de articula~oes estrutu
radas a partir dos estagios de desen
volvimento do capitalismo central e pe
riferico. Essas articula~oes refletem
as espacialidades contidas nas rela
~oes de produ~ao situadas no interior
das forma~oes sociais respectivas e
sac classificadas a partir do contexto
historico daquela forma~ao social visa
da: no caso, 0 Brasil.

Considerando essa perspectiv~ uma
periodiza~ao pode ser estabelecida se
gundo os grandes momentos de transfor~
ma~ao das articula~oes entre 0 desen
volvimento do capitalismo europeu e 0
desenvolvimento do capitalismo do Bra
silo Nesse sentido, 0 marco centralna
forma~ao das regioes no Brasil situa-
se nos fins do ~eculo XIX, quando ~ra~
des transforma~oes tern lugar a nlvel
externo e interno. A nfvel externo ob
serva-se a emergencia do capital finan
ceiro no ambito internacional, tornan
do ~ais complexas as rela~oes de troca
entre pafses centrais e perifericos.
A nfvel interno, verifica-se a consti
tui~ao do mercado de trabalho livre, a
expansao do capital industrial e 0 ama
durecimento das fun~oes polftica~ ad
ministrativas e institucionais do Esta
do-na~ao. Ate essa epoca, as regioes
no Brasil, apesar de suas mUltiplas di
ferencia~oes internas, podem ser chama
das, em termos genericos, de regioes
escravagistas. A partir dessa data,
tambem .em termos amplos, regioes capi-
talistas.

No interior do conjunto de re-
gioes escravagistas tambem existe uma
outra grande subdlvisao situada no co
me~o do seculo XIX, ~poca em que ocor
rea ruptura defini~iva do monopolio
colonial, e afirma-se a revolu~ao iI!

10
NO dustrial com efeitos na natureza das

rela~oes entre 0 Brasil e os pafses eu
ropeus. No plano interne emerge 0 mo
vimento de independencia polftica da
colonia gerando 0 embriao do moderno
Estado-na~ao. Na primeira fase encon
tramos regioes que podem ser denomina
das de predominantemente escravagista~
As princlpals atlvldades economlcas co
mo 0 a~ucar sao fundadas no trabalho
escravo, sao fortemente atadas ao co
mercio exterior e submetidas a urnEsta
do, 0 d~ metropole portuguesa, que se
encontra fora do seu territorio. Por
seu lado, no perfodo situado entre inf
cios e fins do seculo XIX ira predomI
nar outro tipo de regiao que preferI
mos denominar de regioes escravagistas
modificadas. As rela~oes centro-perl-
ferla se tornam mais complexas e nao
podem mais ser concebidas na sua auto
nomia unilinear primitiva, caracterfs~
tica do perfodo colonial. Amplia-se 0
desenvolvimento social do trabalho no
Brasil, induzindo formas mais comple
xas, lentas, mas irredutfveis de repro
du~ao do capital, que acompanham as
transforma~oes das antigas economias
mercantis coloniais como 0 algodao e 0
a~ucar, e das novas economias em ascen
~ao como 0 cafe. Cresce aos poucos 0
uso do trabalho livre. Modificam-se os
processos de trabalho. Esbo~a-se a o£
ganiza~ao de urnmercado interior forma
do pelas trocas de materias-primas e
bens de consumo que consolida 0 usa da
moeda como equivalente-geral das tr~
cas de mercadorias. A antiga economia
"interior" periferica transforma-se em
"economia nacional" periferica, que
traduz a forma~ao de urnterritorio na
cional. Do mesmo modo, torna-se mais
complexa a estrutura social, os confl~
tos sociais e as rela~oes de poder no
Brasil. A redefini~ao da antiga rela
~ao centro-periferia e agora mediatiza
da pela a~ao do Estado nacional, em for
ma~ao, apoiado numa plataforma territo
rial propria. -

Por sua vez, 0 conjunto de re
gioes que designamos como regioes ca-
pitalistas tambem apresenta suas dlV~
soes lnternas. De modo ample podemos
formular uma grande linha demarcatoria
entre 0 conjunto que denominamos de
regioes predominantes agrarias e re-
gloes predomlnantes lndustrlals. IITs
prlncipals fatores de ruptura interna
que separam os dois grupos sac dados
pela ascen~ao do capital monopolist~ a
partir dos anos cinquenta, como nova
forma de regula~ao do desenvolvime~
do capitalismo no Brasil, _ e pelas
transforma~oes do aparelho estatal que
se desfaz de sua voca~ao assistenci~
lista para emergir como meio de plani
fica~ao da reprodu~ao do capital a nI
vel nacional. No plano externo pode
mos relacionar como mudan~as significa
tivas a entrada do capital estrangeiro
para 0 mercado interior do pafs na co~
di~ao de investidor direto, bem como
a forma~ao de uma massa crescente de



recursos financeiros migrantes no mer
cado internacional que termina por se
dirigir para 05 palses do Terceiro Mun
do em vias de industrializacao, como 0
Brasil.

A fase das re~ioes predominant~
mentes agrar1as ass1nala a emergenc1a
ae-rnaustr1as de Mercado local e regio
nal, a expansao do trabalho assalaria
do, a ampliacao dos circuitos comer~
ciais no Mercado interior35, 0 crescr-
mento 005 centros urbanos, 0 surgrmen
~ uma estrutura soc1al complexa~
com a burguesia e 05 trabalhadores pro
curando se estruturar politicamente na
cena sindical e pOlltica, ensejando 0
aparecimento de significativos movimen
tos sociais com efeitos diretos nas
formas de apresentacao da ordem pollti
ca. Apesar, contudo, da expansao das
cidades e industrias, 0 Mundo rural
conserva economica e politicamente as
redeas do pals ate meados do seculo xx.
A maior parte da populacao, entao, ain
da habita 0 campo e as classes dominan
tes agrarias conseguem exercer um po
der relevante no aparelho do Estado~
influenciando na polltica economica go
vernamental e no uso dos recursos pu
blicos. 05 espacos regionais sac artT
culados sobretudo'pela acao do capital
mercantil mas nao se defrontam com ne
numa forma de regulacao que 05 subme
tam nacionalmente. Entretanto, ja se
observa 0 esforco da burocracia esta
tal depromover acoes planificadoras em
respos'ta aos conflitos e reivindicacoes
das classes dominantes regionais como
o demonstram a criacao de orgaos como
o IAA, 0 DNOCS, IBC.

No perl0do das regioes predominan-
tementes industriais ocorrem mudancas
de grande peso nas diversas instancias
da formacao social brasileira. Conso
lidam-se no Sudeste do pals ~randes in
dustrias de carater 0ligopol1sta, que
se estendem aos poucos pelo territorio
nacional levando grande parte das tra
dicionais industrias de carater local
e regional a crises irreverslveis; fe
nameno que vai ser marcante, no Nordes
te, na industria textil. 0 mercado in
terior integra-se e torna-se mais com
plexo com a aceleracao das trocas mer
cantis e transferencia inter-regional
crescente de capitais e forca de traba
lho das regioes mais pobres para as
mais ricas. A cidade torna-se 0 ponto
maximo da concentracao do capital e de
sua producao. Os espacos regionaispas
sam a ser articulados.pela acao do ca
pital financeiro que se apresenta como
regulador nacional da reproducao capi
talista. Essa acao reguladora presSio
na a extincao de antigas regioes agra
rias inadaptaveis ao ritmo de reprodu~
cao do capital, (e exemplo de que esta
ocorrendo hoje na regiao algodoeira-pe
cuaria), promove a transformacao ~ere
gioes adaptaveis ao capital, (a regiao
cacaueira.e acucareira) e cria novas
regioes de base agraria (as agricultu-

11 ras capitalizadas da uva no Vale do
Sao Francisco, a soja no Rio Grande do
SuI e Sao Paulo, 0 arroz no Planalto
Central). Mas essas regioes de base
agraria sac agora bracos da industria
e dos bancos que lhes fornecem 05 cre
ditos, maquinas e equipamentos. Ao la
do destas, porem, comeca a se estrutu
rar urnoutro ·tipo de regiao, I predoml
nantemente industrial que se desenvol~
ve a partir das cidades e centros in
dustriais reorganizando as condicoes
de trabalho e de vida, a forma de es
truturacao do espaco e submetendo a
regioes agrarias antigas e novas, si
tuadas no seu raio de alcance. Com 0
surgimento das regioes predominantemen-
tes industriais a c1dade e 0 e1XO mo
tor do desenvolvimento. As cidades ar
ticulam-se atraves de uma ordem hierar
quica cujo eixo central e Sao Paulo e
grandes eixos secundarios as cidades
de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte, Salvador, RecT
fe, Fortaleza e Brasllia.

o surgimento destas regioes indus
triais apenas e posslvel com a reformu
laCao ocorrida na estrutura polltico~
institucional do aparelho estatal per
mitindo a adocao de praticas planifica
doras supra-regionais. Essas praticas
traduzem as novas acoes mediadoras do
Estado, recortando espacos regionais a
partir de diversos angulos. Territo-
rios sac criados de acordo com as ne
cessidades de acumulacao do grande ca
pital monopolista as quais se adeq~am
aos imperativos de reproducao das ati
vidades economicas industriais, agrlco
las e de servicos regionais e locais~
Surgem assim novos organismos que res
pondem como acao de planejamento a es
cala de conflitos sociais ineditos (no
interior das classes dominantes e en
tre dominantes e dominados) cujos exem
plos sac muitos como a SUDENE, 0 Banco
do Nordeste do Brasil, 0 Banco Nacio
nal"de Desenvolvimento Econamico e So
cial (BNDES), a SUDECO, a SUDAM, etc.

Com as regioes industriais e a mi
gracao campo-cidade promovida com.a eR
Dulsao do trabalhador rural, a c1dade
torna-se definitivamente 0 palco privi
legiado des movimentes sociais e da lu
ta polltica. ~

Expressao maior desse fenomeno ao ni
vel das Cienaias Soaiais no Brasil e
dado pela natureza dos trabalh08
apresentados no Grupo de Trabalho so
bre "Questao Regional" no Brasil di
ANPOCS, auja diversidade de temas
deixa entender uma apreensao meramen
te empiriaa do aonaeito de regiao. F~
to este reaonheaido em relatorio da
nova aoordenacao do G.T. aomo um dos
problemas prinaipais a ser aorrigido
no interior do Grupo.
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