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REGIAO E REGIONALISMO: OBSERVAc;OES ACERCA 
DOS vrNCULOS ENTRE A SOCIEDADE E 0 TERRIT6RIO 

EM ESCALA REGIONAL 

Alvaro Luiz Heidrich '·~ 

0 prop6sito da discussao que segue e contribuir para a compreensao do con
ceito de regiao, tema sempre presente no fazer geognifico. No pensamento geogni
fico, a responsabilidade com a explicac;ao te6rica relaciona-se aos aspectos da tota
lidade/unidade, fragmentac;ao/segmentac;ao, integrac;ao, etc., do espac;o, fatos que 
tern a ver com o conhecimento de territ6rios. As regi6es consistem num desses 
processos. 

Embora objeto de grande polemica, ao ponto deja ter sido proposto o aban
dono da utilizac;ao do conceito, 1 a discussao do problema nao se limita a simples 
definic;ao de urn termo que pudesse ser substitufdo pela noc;ao area; mais impor
tante e a reflexao sobre as quest6es que 0 fundamentam. 

Urn dos aspectos desta reflexao refere-se a necessidade de considerarmos o 
poder como uma das formas de vinculo entre a sociedade e o territ6rio. Nesse 
sentido, torna-se essencial analisar as relac;6es com o conceito de regionalismo, 
embora este tenha tradic;ao de uso nos estudos hist6ricos, politicos e antropol6gi
cos. Esta atitude deve permitir orientar a explicac;ao aos aspectos e momentos nao 
comumente tratados individualmente por tais orientac;6es metodol6gicas e suas 
respectivas vicissitudes.2 

No mesmo sentido que esta sendo enfocado aqui, Silveira trabalhou conjun
tamente o conceito gramsciano de Bloco Hist6rico - do qual parte o discurso e o 
argumento regionalista - e a concepc;ao marxista de Espaqo - da qual deriva a 

1 Para Yves Lacoste, regiao tornou-se urn conceito-obstiiculo, pois nao capta o que chama de 
espacialidade diferencial, em vista de mitificii-la como individualidade ou personalidade delimitada 
por criterios variados, conforme for adequado a cada caso. "Eles utilizam a no\;iio de regiao, que e 
fundamentalmente politica, para designar toda a especie de conjuntos espaciais". (1988, pp. 55-66) . 
Grifado no original. 

2 Entre os trabalhos que buscam a rela\;iio conceitual entre regiao e regionalismo, destacam-se os 
de Ann R. Markusen, "Regiao e Regionalismo: urn enfoque marxista" (1981) ; Ina Elias de Castro, 0 
milo da necessidade: discurso e prritica do regionalismo nordestino (1992) ; e Rosa Maria Godoy 
Silveira, 0 regionalismo nordestino: existencia e consciencia da desigualdade regional (1984) . 
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noqiio de regiiio para o capital-, para o estudo do regionalismo nordestino. Assim, 
enquanto o primeiro possibilita-lhe "caracterizar o espa<!O representado da fra<!ao 
de classe que formula a representa<!ao; o segundo possibilita apreciar o espa<!o real 
a partir do qual se elabora a representa<!ao" ( op. cit., p.SS) . 

A regiao, pensada a partir desta rela<!ao, e mais do que uma area delimitada 
pelo agrupamento de elementos em diferencia<!ao com outras areas. E, assim como 
no sentido etimol6gico do termo, urn espa<!O diferenciado pelo estabelecimento 
de domfnio ao mesmo, ou melhor: de urn particular domfnio. 3 Quer dizer, ocorre 
pela segmenta<!ao da forma com que predominantemente se apresenta o poder. 
De forma mais abrangente que a rela<!ao "regiao-regionalismo" sob a hegemonia 
do capital, a apropria<!ao e o dominio do espa<!O pela humanidade e o ponto de 
partida para compreendermos esse modo de diferencia<!ao do espac;o. Nesse as
pecto, e preciso primeiramente caracteriza-la como criac;ao humana. E. com a 
cria<!ao dos territ6rios e suas configura<!6es que esta diferencia<!ao se estabelece. 
Nao haveria sentido da discussao proposta se a regiao nao fosse considerada 
como urn processo posterior a criac;ao do territ6rio, portanto, do estabelecimento 
do poder. 4 Como forma predominante da organizac;ao do poder sabre o territ6rio 
em nossa realidade, tomemos o Estado-Na<!iio como unidade territorial para o 
debate em questao. 

REGIAO DO QU~? 

A ascensiio da nac;ao como o modo universal de identifica<!aO da coletividade 
coincide com a instaurac;ao da sociedade de classes e o surgimento da propriedade 
livre. Estas duas modifica<!6es operam, ao lado do Estado de representac;iio politi
ca, a desvinculac;ao entre o exercicio da soberania e a explora<!ao do trabalho. As 
configurac;6es modernas do Estado, da sociedade e do territ6rio aparecem daf em 
diante como elementos de uma unidade a medida que estiveram cimentadas pelo 
sentimento de pertencimento da popula<!iiO a Nac;iio, e nao mais ao territ6rio do 
rei . Assim tambem se configura a legitimidade haurida ao Estado como a organiza
c;iio racional do poder politico, ao mesmo tempo que tern permitido a domina<!iio 
manter-se velada, "fazendo parecer que o sujeito-suporte do poder e toda a popu
lac;iio" (Alves, 1987, p. 177) . Mas a constru<!iio desta unidade em torno da na<!iio 
nao significa que a mesma tenha trazido a imaginada igualdade, "baseada no pres
suposto de que todos os homens sao realmente iguais e ... passiveis de aceitar a lei 
espontaneamente, livremente e nao por coerc;iio" (Gramsci, 1978, p. 235). 0 Iugar 

l Somente neste sentido e possivel admitir regioes naturais e humanas regidas por urn principio 
comum: ode urn espac;o onde se manifesta uma forma particular de dominio. Assim, quanto a espa
cialidade natural , as regioes sao os espa<;;os em que se manifestam dominios atinentes a ordem natu
ral dos fenomenos, enquanto o ordenamento hist6rico produz dominios humanos no espac;o. 

4 Ver esta discussao, do ponto de vista da formac;ao do territ6rio moderno em Heidrich, 1998, 
pp. 9-22. 
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da igualdade e ocupado de fato pela imposic;iio do consenso organizado pela classe 
dirigente que, transferido a nac;iio, transforma 0 interesse particular de cada urn, 
em interesse geral. 

Os nacionalismos, por exemplo, geralmente apoiam-se em valores simbolicos 
associados a identificac;iio e delimitac;iio de uma coletividade. Dentre eles, mes
clam-se as raz6es que definem a nac;iio como uma comunidade de interesses.5 Es
tas raz6es podem situar-se no campo economico, como o dominio da explorac;iio 
comercial de urn determinado minerio; no polftico, como a pretensiio por territori
os; ou no socio-cultural, como a autodeterminac;iio de uma comunidade etnico
lingiiistica. 6 

E quanto ao regionalismo, haveria o mesmo mecanismo? 0 que diferencia
ria urn de outro? Cabem duas observac;6es sobre a vinculac;ii.o entre urn interesse 
que se expressa hegemonicamente como geral e configura-se como proprio e pre
cipuo interesse de uma comunidade nacional: uma refere-se a contradic;iio ele
mentar entre classes sociais e outra, a uma contradic;ii.o no seio da propria classe 
dominante. Esta ultima pode assumir o aspecto de uma crise que envolve urn 
setor da produc;iio, como por exemplo, a oposic;iio do setor primario em relac;iio a 
uma politica cambial que vise beneficiar o setor industrial ou o aspecto de urn 
conflito regional, quando numa regiiio for definida uma forma singular do inte
resse geral da nac;iio. 

Conforme o pensamento de Weber, para cada comunidade prevalece urn res
pectivo interesse economico (1969, pp. 278-282), mas na situac;iio mais complexa 
de uma pluralidade de interesses de classes ou profissionais diversos, e necessaria 
falar de interesses capitalistas, como interesses relacionados a todas as classes, de 
suas probabilidades sociais e economicas (ibid., pp. 277 e 279). 0 que deve ser 
frisado, e que em bora as probabilidades economicas ( 0 em pre go, a propriedade das 
marcas ou dos meios de produc;ii.o, entre outros) tenham transformado-se em pro
priedade livre e estejam em mii.os de uma pluralidade de individuos, a convergen
cia em favor da reproduc;iio economica na sua generalidade (ao capitalismo em 
geral) , pode opor-se urn modo particular da mesma; que niio deixaria de se consti
tuir como tal, mas apenas numa de suas formas . 

50 conceito de na<;iio como Comunidade de Interesses, como permite considerar o argumento de 
Friedman e Weaver (1979, p. 204), e mais razoavel que a suposi<;iio de Fichte (1977), de Comunida
de de Origem ou, que a de Otto Bauer, de Comunidade de Destino (apud Pinsky, 1980). Pela no<;iio 
fichteana percebe-se a na<;iio delineada por sua origem etnica e lingiiistica, pela de Bauer, pelo deli
neamento ideol6gico e por sua op<;ao politica. 0 contigenciamento de diversos habitantes num terri
t6rio admite a situa<;ao mais pertinente a sociedade moderna da necessidade da produ<;iio do concen
so entre os diversos interesses particulares e de classe. Sobre esta discussiio ver Wanderley M. da 
Costa, 1992, pp. 306-314. 

6 No Brasil, a campanha "o petr6leo e nosso", durante o governo de Getulio Vargas, tornou-se urn 
dos mais fortes elementos propulsores de urn sentimento nacionalista. A autodetermina<;ao de comu
nidades etnico-lingiiisticas e urn dos meios mais comumente utilizados para a delimita<;ao identitaria 
pois, embora quase sempre esteja agregado a fatores de outra ordem, aparece como original e natu
ral. Ver Hobsbawm, 1990 e Anderson, 1989. 
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Para Gore (1984), esses interesses em conjunto podem traduzir-se como in
teresse territorial, entendidos como o interesse de urn grupo identificado com uma 
unidade territorial. Mas como o atendimento do mesmo pelas politicas de planeja
mento regional niio beneficiam os diversos interesses de cada urn dos individuos 
deste mesmo grupo, o que o define como urn interesse geral territorial e a "existen
cia" da comunidade territoriaP 

Gore utiliza a concep(!iiO de comunidade territorial, como equivalente a in
tersec(!iio de tres espaqos abstratos geradores de urn unico interesse geral. Como 
afirma, esses espa(!OS contem os atributos de diferentes dimens6es da vida comuni
taria: urn espa(!o cultural, urn espa(!o politico e urn espa(!O economico, cada urn 
destes comum a todos. Entiio, se o interesse comum reside em tal area de intersec
(!iio, " ... se novas unidades sao express6es de interesse territorial, elas pod em ser 
'comunidades territoriais'" (Ibid., p. 227). Como ele mesmo conclui, ncm todas 
tern podido se constituir politica e institucionalmente. Este e urn aspecto que deve 
ser considerado como seccionamento do interesse geral. 

Considerar a ocorrencia de interesses territoriais oposta ou diversamente 
aqueles tidos como os gerais da na(!iio, implica trata-los como uma expressiio regi
onalista, estejam eles vinculados a ideia de uma regiiio ou associados a outras com
partimenta(!6es territoriais do Estado-na(!iio, como uma provincia, uma unidade 
federativa, etc. Vejamos: nos estudos sabre o tema da regiiio como uma determina
<;iio hist6rica tern sido predominante as demonstra(!6es das liga(!6es desta, ora com 
a diversidade espacial nas formas de reprodu<;iio economica, ora com o estabeleci
mento de "subdominios" no territ6rio estatal. No primeiro caso considera-se a 
diferencia(!iiO da unidade territorial no ambito economico. Admite-se principal
mente, a divisiio territorial do trabalho como o modo de explicar as desigualdades 
regionais . No segundo, entende-se que a regiiio e resultado da adequa<;iio do espa
(!O ao poder de uma elite que por niio exercer a hegemonia no plano da na(!iio, 
preserva e assegura-o atraves do dominio regional. Sao, em sintese dais campos do 
poder social, a domina<;fw social no ambito privado e o poder politico no ambito 
publico que, particularizados espacialmente, podem ser apontados como raziio e 
origem da questiio regiona1.8 

7 Grifado no original. 

8 Sigo a observac;ao feita por Egler sobre a questao regional: " ... se expressa historicamente em 
uma determinada regionalizac;ao, enquanto projec;ao do espac;o de atuac;ao do Estado sobre o territ6-
rio, e em diversas formas de regionalismo, enquanto expressao de ajustes contradit6rios -em alguns 
casos ate antagonicos, quando entao se configura uma questao nacional - deste espac;o projetado 
com a sociedade civil territorialmente organizada" (1995, p. 218). Enquanto Ina E. de Castro dife
rencia as regioes, considerando aquelas originadas da atuac;ao do Estado como "politicas" e as do 
outro processo como "de vivencia ou de identidade territorial" (op. cit., p. 35) , Rosa M. G. Silveira 
entende-as como fato unico, produto da oposic;ao e da !uta entre os grupos sociais condutores do 
processo produtivo, entre regionalistas e regionalizadores: " .. .frac;oes declasse que ate en tao partici
pavam da estruturac;ao do espac;o, ameac;adas de nao lhe darem mais o sentido de sua organizac;ao e, 
portanto, ameac;adas de 'perder o espa<;o', elaboram a defesa do mesmo contra frac;oes em vias de 
aprofundarem o controle da organizac;ao daquele espac;o" (op. cit., p. 18). 
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CONCEP~OES 

Em varias contribuic;6es ja observou-se que formas especfficas da reproduc;ao 
economica possibilitam a construc;ao do particularismo.9 Em especial , o reconheci
mento do problema regional como resultado da diferenciac;ao espacial da domina
c;ao social parte da compreensao de que "toda forma social. .. possa ser compreen
dida a partir da articulac;ao de varios modos de produ(liio" .10 

Lipietz entende as relac;6es entre regi6es essencialmente como relac;6es soci
ais em dimensao espacial. Para ele "a diferenciac;ao dos espac;os concretos (regio
nais ou nacionais) deve ser abordada a partir da articulac;iio das estruturas sociais 
e dos espac;os que elas engendram" (1988, pp. 33-34),11 ou seja: ele considera que 
as diferenc;as regionais sao estabelecidas pela combinac;ao diferenciada de modos 
de produc;ao em sua articulac;ao ao que e dominante. 

Por sua vez, a explicac;ao estruturada como urn esquema geral de diferencia
c;ao de areas e o princfpio de analise tornado por Massey, que ve o fenomeno como 
derivado da combinac;ao entre uma nova divisao espacial do trabalho e o padrao 
geografico dos usos anteriores (1981, pp. 55-56) . Embora descarte, como faz Lipi
etz, a possibilidade de identificar regi6es como areas ligadas a urn ramo especifico 
da produc;ao (Ibid., p. 51) ,12 centraliza suas preocupac;6es num mecanismo geral 
formador de regi6es. Dessa forma, a regiao e vista como o produto do "desenvolvi
mento espacial desigual do processo de acumulac;ao e seus efeitos nas relac;6es soci
ais (inclusive polfticos)" (Ibid., p. 58). Entende que a unidade territorial sujeita a 
fracionar-se em regi6es e a "formac;ao social nacional. .. , na medida em que a desi
gualdade espacial ocorre tambem nesse nfvel" (Ibid., p. 50). Enquanto Lipietz con-

9 Do perfodo de construc;ao do Estado-nac;ao na America Latina, pode-se extrair os exemplos mais 
evidentes da necessidade da escolha entre integrar ao Estado como uma regiao ou , isolar-se. No 
Brasil os elucidativos casos da Confederac;ao do Equador, da Revoluc;ao Farroupilha, Revoluc;ao Prai
eira tern sido considerados movimentos que opuseram regi6es ao Estado nacional (Silveira, op. cit. , 
pp. 120-121) . A safda da situa<;iio colonial na America Latina caracterizou-se pelo surgimento de 
interesses internos, porem nao nacionais. Para Leon Pomer a regiao e a oligarquia, na Argentina 
desta epoca sao fruto de uma peculiar combinac;ao de fatores e relac;6es derivadas de suas respectivas 
condic;6es de isolamento relativo. Este autor define a personalidade regional como "microidentida
des que mais adiante haverao de resistir- com forc;a desigual -a constituic;ao dessa macroidentidade 
chamada nacional". Quanto a oligarquia, atua como dominante do espac;o regional , aparecendo ge
ralmente com a aureola protetora, altamente fragmentada e com hostilidade reciproca que !he impe
de de atuar e articular-se como uma classe em dimens6es nacionais (1985, pp. 45-46) . 

10 Grifado no original. 

11 Grifado no original. 

12 0 uso do conceito de divisao espacial do trabalho !he conduz a compreensao mais atinente a 
uma distribuic;ao geografica do capital do que a sua divisao em setores da produc;ao. Porem, algumas 
formas novas da divisao espacial do trabalho, especialmente as que decorrem da expansao de ramos 
especfficos da produc;ao, como o eletronico ou aqueles ligados a etapas autonomas da produc;ao, por 
romperem com a forma tradicional da "lei" da localizac;ao industrial, geram nao apenas uma forma 
diversa de utilizac;ao, pelo capital, da diferenciac;ao espacial mas, tambem, no seu entendimento, 
"urn novo esquema de 'regionalizac;ao geografica"' (Ibid. , p. 75). 



68 I Estudos Regionais 

cebe o espac;o regionalizado por estruturas sociais, Massey toma por fundamento o 
fato de que o "processo de acumulac;ao capitalista engendra continuamente o aban
dono de algumas areas, e a criac;ao nelas de reservas de forc;a de trabalho, a inserc;ao 
de outras areas para novas ramos de produc;ao e a reestruturac;ao da divisao territo
rial do trabalho e das relac;6es declasse em seu conjunto" (Ibid., p. 51). 

A relac;ao com o regionalismo ou com o poder e denotada, mas nao como o 
modo de compreensao do fenomeno, senao como uma de suas possiveis conseqii
encias ou associac;6es. A referenda ao papel do Estado, "de importancia crescente 
no financiamento de grandes projetos individuais", no planejamento e investimen
to de infra-estrutura regional, bern como o envolvimento politico do proletariado e 
da burguesia (Ibid., pp. 71 e 76-80), tambem sao concebidos como aspectos possi
velmente associados aquela determinac;ao geral de diferenciac;ao de areas. 

Para Lipietz, as diferenc;as regionais decorrem da propria diversidade nos 
tipos de dominancia daquilo que identifica como "modos de articulac;ao" entre os 
modos de produc;ao. Dessa forma ele concebe uma determinac;ao geral na qual o 
capitalismo em articulac;ao a outros modos de produc;ao, dominados, como a pro
duc;ao domestica ou a pequena produc;ao de mercadorias, gera a formac;ao de estru
turas regionais. Primeiramente, caracteriza tais espac;os por seus respectivos esta
gios de integrac;ao ao mercado dominado pelo capital em fase monopolista. 
Posteriormente, a partir da critica as teorias do desenvolvimento economico, 13 apon
ta urn novo estagio delineado por relac;6es inter-regionais, formadas por circuitos 
de ramos da produc;ao, que lhe permite indicar a ocorrencia de tres tipos de regi-
6es: 1) as que apresentam urn forte meio tecnol6gico, com ligac;6es estreitas entre 
os centros de neg6cio, os centros de engenharia e os estabelecimentos de pesquisa 
e apresentam urn significativo valor da forc;a de trabalho; 2) as que apresentam 
alguma densidade de mao-de-obra qualificada e sup6em uma tradic;ao industrial, 
pelo menos no estagio da grande industria e urn valor media da forc;a de trabalho; 
e 3) as que apresentam reservas da mao-de-obra nao-qualificada e com valor da 
produc;ao muito baixo, sao produzidas pela dissoluc;ao de outros modos de produ
c;ao ou pelo declinio das industrias obsolecentes (Op. cit., pp. 98-99). 

A forma geral desta determinac;ao nao lhe indica diferenciac;6es significativas 
para com as relac;6es internacionais, a nao ser o fato das relac;6es inter-regionais 
restringirem-se a urn mesmo espac;o politico. Para Lipietz, "a conseqiiencia econo
mica imediata dis so e a unidade do espac;o monetario e aduaneiro", como a que 
pode ser identificada num mercado unico, assim como ve na Comunidade Econo
mica Europeia (Ibid., p. 98). 

13 Lipietz refuta as teorias neoclassicas do desenvolvimento economico porque desenvolvem suas 
analises a partir de conjuntos economicos definidos empiricamente, sem criteria metodol6gico. Ele 
demonstra, assim como tambem o fez Doreen Massey, grande preocupac;ao com uma determinac;ao 
geral que explique a formac;ao das regi6es ou a desigualdade regional. Para ambos autores, mesmo 
que suas explicac;6es diferenciem-se no detalhe, entendem que uma determinac;ao geral origina-se 
nos modos particulares de ocorrencia da dominac;ao social. 
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Embora o seu esquema explicativo esteja baseado na divisao territorial do 
trabalho, e quando considera a ideia de controle poHtico do territ6rio que seu 
conceito torna-se mais concreto, revelando a diferenc;a, anteriormente nao tao 
clara, entre relac;6es inter-regionais e internacionais. 0 controle do "aparelho de 
Estado completo" numa formac;ao social nacional, garantida pelo poder polftico 
de uma alianc;a de classes, no nivel da estrutura regional equivale a urn controle 
politico "parcial" da Formac;ao Social. 0 ponto de intersecc;ao entre a domina
c;ao social e o poder poHtico e aquele ressaltado par Marx e Engels, fruto da 
" ... contradic;ao entre o interesse particular e o interesse coletivo que leva o inte
resse coletivo a tamar, na qualidade de Estado, uma forma aut6noma, separada 
dos reais interesses particulares e gerais e, ao mesmo tempo, na qualidade de 
comunidade ilus6ria, mas sempre na base concreta das relac;oes existentes ... " 
(1977, p. 48).14 

A relac;ao da estrutura regional como Estado e vista par Lipietz a maneira de 
Gramsci, atraves de uma aqiio regional, acelerando ou compensando a dominac;ao 
do capital monopolista: modernizando ou preservando a tradic;ao econ6mica regi
onal. E desta forma que caracteriza a questao regional, como uma contradic;ao 
secundaria resultante do confronto entre frac;6es de classe dominantes. 

Gramsci percebeu no dominio do capital sabre o territ6rio da nac;ao uma 
unidade em seu desenvolvimento. 0 mezzogiorno (sui da ltalia), no seu entender 
expressava a contradic;ao desse desenvolvimento e por isso as medidas de apoio e 
sustentac;ao da triticultura do latif(mdio apenas beneficiava a elite regional a qual, 
adiante, transferia essa mesma riqueza para o Norte industrial. Ao defender a ne
cessidade de uma polftica geral para a nac;ao, conclamava os operarios a desvenci
lharem-se de qualquer corporativismo. Os comentarios de Felice e Parlato sabre 
esta questao, ressaltam-na como uma territorialidade: 15 a expressao, numa area 
geografica, de uma questao mais ampla, nacional ou mundial (apud Gramsci, 1987, 
op. cit., pp. 43-45) . 

Para Markusen "a diferenciac;ao territorial em si mesma ... nao e base para a 
diferenciac;ao regional ou para a !uta regional..., [a] menos que resulte de, ou 
constitua, a base para alguma forma de opressao" (Op. cit., p. 84) exercida pelo 
Estado.16 Por isso ela identifica o regionalismo como uma reivindicac;ao territori
al relacionada diretamente a questao politica e nao necessariamente ligada a di
ferenciac;ao das formas assumidas pela dominac;ao social ou a expressao territorial 

14 Grifado no original. 

15 Grifo meu. 0 termo territorialidade expressa-se aqui, no mesmo sentido de espacialidade dife
rencial, termo utilizado por Lacoste (Cf. nota 2) para designar realidades geogrlificas diversas as 
quais niio as ve como uma regiiio. 

16 Markusen define opressiio politico como "o uso de poder politico para negar a urn grupo o 
direito a plena participa~iio na vida politica de uma comunidade" (Ibid., p. 78) e ocorre "quando urn 
grupo controla urn conjunto de institui~oes que determinam o conteudo da experiencia humana, a 
expensas de outro grupo". Ibid ., p. 67. 
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da acumulac;aoP Seu estudo tambem detalha nao ser nem o consumo 18 nem as 
relac;6es culturais suas raz6cs definidoras (igualmente opressoras, tanto politica 
como economicamente, da classe trabalhadora), por nao se restringirem aos limi
tes regionais . Ao utilizar o conceito de opressiio politica e, como reac;ao desta, a 
reivindicaqiio ampliada do territ6rio, liga diretamente o grupo ou classe oprimi
da ao Estado, colocando a questao no mesmo patamar da disputa pel a " .. .igual 
oportunidade de acesso ao poder politico e seu exercfcio" (Ibid., p. 78), similar
mente como o interesse particular relacionado ao geral. A luta pela elimina<;ao 
da opressao e a mesma que busca a generaliza<;iio do interesse particular. 

Como observa, " ... uma classe capitalista regional pode reclamar da opressao 
politica exercida por outra na<;ao ou regiao ... mas ao adquirir autonomia ou fins 
classistas reformistas, pode tornar-se opressora em sua propria regiao" (Ibid., p. 
80). Desse modo, a medida que a reivindica<;ao configura-se como destinada a 
atender uma necessidade territorial, por si s6 ja encaminha a delimitac;ao que in
clui toda a populac;ao regional como participante da causa. A reivindicac;ao ou a 
luta que encaminha no plano politico a influencia ou a participac;ao na direc;ao do 
Estado, caracteriza-se como apropriac;ao particularizante do domfnio publico, como 
amplia<;ao do interesse particular ou setorial sabre o coletivo. Nesse sentido, a 
regiao - do mesmo modo como mais evidentemente se percebe a nac;ao - esta liga
da a uma forma particularmente moderna de alcance e justificac;ao do poder politi
co, da constitui<;ao do Estado territorial moderno, da separa<;iio entre domina<;ao 
social e poder politico, entre domfnio privado e domfnio publico.19 

A captura do Estado e o domfnio de parcelas de seu territ6rio e, na opiniao de 
Francisco de Oliveira, o modo como no atual estagio do desenvolvimento do capi
tal a regiao se constitui. Assim como Gramsci e Lipietz, ve no papel modernizador 
do Estado nacional o nucleo da contradi<;iio, por ele denominada, abertura-fecha
mento do territ6rio. Para ele, 

17 0 padrao de acumula~;ao do capital nao constitui o sujeito que particulariza determinada regiao 
de sua na<;iio especifica, posto que nao se a propria da area na sua dimensiio politica -que tern a ver 
com o espa<;o publico. 0 objetivo geral da rela<;iio social capitalista consiste diretamente na apropri
a<;iio do excedente do trabalho (Ianni,1980, p. 19), seja pela rela<;iio direta entre capital e trabalho, 
por formas subsumidas como de modo geral a industria o extrai da produ<;iio simples ou, configurado 
como renda retirada da sociedade como urn todo, mediante o monop6lio da terra. E com base na 
propricdade livre e privada que isto se realiza. Por livre, deve-se entender principalmente como a 
condi<;iio liberta da soberania pessoal, independente pois, daquele poder. E, por privada, como opos
ta a publica e, por isto, distante da politica, pela qual todos os individuos teriam liga<;iio com a 
mesma. Diversamente, o dominio territorial que envolve o ambito publico, necessariamente vincula
se ao poder politico, porque constitui a objetiva<;ao de uma classe, coalizao ou grupo social que busca 
a transforma<;ao do seu interesse pr6prio em interesse publico ou geral. 

18 Markusen utiliza o termo modo de reprodur;iio da popular;iio em substitui<;iio a consumo, devi
do a que este termo "compreende muito mal a organiza<;iio do Jar e do custo do tempo de trabalho 
dentro dele" (Op. cit. , p. 70). 

19 Para essa afirma<;iio tomo como apoio as observa~;oes de Hobsbawm, de que as na<;oes nao sao 
entidades sociais originarias e imutaveis, de que nao sao elas que " .. .formam os Estados e os nacio
nalismos, mas sim o oposto ... " (1990, p. 19) . 



Bole tim Gaucho de Geografia I 71 

0 "fechamento" de uma regiiio pelas suas classes dominantes requer, exige e 
somente se d(i... enquanto [as] classes dominantes conseguem reproduzir a 
rela~iio social de domina~iio, ou mais claramente as rela~oes de produ~iio. E 
nessa reprodu~iio, obstaculizam e bloqueiam a penetra~iio de formas diferen
ciadas de gera~iio do valor e de novas rela~6es de produ~iio. [0 movimento 
oposto, a] "abertura" da regiiio e a conseqiiente "integra~tw" nacional, no Iongo 
caminho ate a dissolur;ao completa das regioes, ocorre quando a rela~iio social 
niio pode mais ser reproduzida, e por essa impossibilidade, percola a perda de 
hegemonia das classes dominantes locais e sua substitui~iio por outras, de 
cardter nacional e internacional (1981, pp. 31-31). 20 

Ou, em outros termos, a classe dominante na regHio procura impedir que 
formas de dominar;ao que nao estejam sob seu controlem atuem em seu espar;o de 
domfnio. 

Conforme a distinc;ao observada por Egler (Op. cit., nota 8) e por Silveira 
(Op. cit., p. 18), a explicar;ao feita por Gore, Lipietz e Oliveira pode ser considera
da do ponto de vista da configurac;ao da territorialidade como uma regiao, a partir 
da atuar;ao do Estado (portanto, da sua apropriac;ao), isto e, pela regionalizac;ao. 
Pela mesma distinc;ao, os mesmos autores consideram tambem o regionalismo como 
o sujeito que produz a regiao, conforme a explicar;ao de Markusen, a partir da 
"reivindicac;ao polftica de urn grupo de pessoas identificado territorialmente con
tra urn ou muitos mecanismos do Estado" (Op. cit., p. 83) .21 

Esta compreensao, permite perceber o mecanismo de segmentac;ao de urn 
territ6rio. Resta considerar, do ponto de vista do poder como estamos fazendo, a 
aceitar;ao de tal realidade, de sentimento de pertencimento a urn territ6rio (neste 
caso, segmento dele) reivindicado e apontado como tal, como regiao. 

QUESTAO DE IDENTIDADE 

A considerac;ao da identidade territorial como elemento importante da regiao 
e do regionalismo implica considerar a produc;ao de uma consciencia do territ6rio. 
Moraes faz a importante observac;ao de que a "consciencia esta sediada, em termos 
estritos e absolutos, no ser individual" (1988, p. 16), mas enfatiza: "[as] leituras 
individuais do mundo se fazem por parametros gestados pela sociedade" (Ibid., p. 
17), como uma tradic;ao cultural, por exemplo. 

Ressaltamos mais acima a importancia do poder social e do politico na delimi
tac;ao e apropriac;ao do espac;o, produzindo-se o territ6rio. Esse sentido pode ser 

20 Grifo meu. Quase do mesmo modo que Lipietz e Massey, Oliveira considera que diversas formas 
de reprodU<;ao do capital conformariam regi6es respectivas. Embora articulada ao plano politico, 
diferentemente de Markusen, restringe o processo ao ambito das rela~6es de produ~ao " ... pela con
seqiiente constitui~ao de classes cuja hierarquia e poder sao determinados pelo Iugar e forma em que 
sao personas do capital e de sua contradi~ao basica". Id., Ibid., p. 30. Grifado no original. 

21 Grifo meu . 
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ilustrado, como demonstrou Jacques Revel pelo vinculo estabelecido entre o impe
rador e a sociedade no sentido de produzir a unidade territorial e a centraliza~iio 
do poder na Fran~a . 

Entre os seculos XIV e XVII, a pratica da viagem de Est ado verifica-se ... regu
larmente ... Quando se desloca, o rei delimita o seu territ6rio. Faz o seu rei no 
existir e toma posse dele ... Podemos ver [na viagem] ... uma especie de inter
cambia contratual implicito entre o rei e o reino. Fa zer urn reconhecimento e 
fazer-se reconhecer: ... [0] modelo e o da entrada real, tantas vezes repetida 
durante o percurso, cujo ritual reitera simbolicamente o contrato que liga a 
cidade ao soberano ... Da mesma forma que a cidade escolhe dar-se ao rei en
quanta corpo, e toda a comunidade territorial que se oferece iiquele que esco
lheu ir ii sua descoberta {1989, pp. 108-109). 

Concebe-se, conforme o exemplo, que para alem da defini~iio dada ao territo
rio pela organiza~iio do poder, o vinculo desta relativamente a coletividade tam
hem constitui-se em fundamento da institui~iio do territorio. 

Sempre que tem-se falado do territorio e de sua rela~iio com a sociedade 
tern havido a necessidade de considerar a aliena~iio como realidade insepaniveF2 

do interesse e da comunidade territorial , do Estado, da na~iio ou da regiiio. Con
tribui para a produ~iio da aliena~iio a representa~iio do espa~o realizada por ide
ologias geograficas, como fonte alimentadora da "autoconsciencia que os dife
rentes grupos sociais constroem a respeito do seu espa~o e da sua rela~iio com 
ele" (Ibid. , p. 44). A finalidade objetiva do espa~o como Iugar de vivencia e con
vivencia, as ideologias geognificas apresentam-no com urn perfil que considera a 
existencia de urn carater, de urn destino , quase sempre justificadores de uma 
realidade economica intrinseca e que propugnam a organiza~iio do espa~o. Mas a 
representa~iio tambem manifesta-se pela "dominancia do imagimirio da institui
~iio" que propicia a sua autonomiza~iio em rela~iio a sociedade (Castoriadis, op. 
cit. , p. 159). No campo do imagin{uio mesclam-se as valora~6es subjetivas relati
vas ao territorio, a memoria e os valores culturais. 23 Sustenta-se desse modo o 
vinculo entre territorio e poder, em que o primeiro aparece como o sujeito social 
atraves de uma coletividade auto-identificada, como uma na~iio ou uma regiiio. 
Atraves desta identidade de base territorial24 o territorio configura-se como a 
propria coletividade. 

22 Ver Marx & Engels, 1977, op. cit. , em especial as teses sobre Feuerbach. Diferentemente da 
posi<;iio marxista Cornelius Castoriadis considera a alienac;iio como urn fenomeno social em sf, Iigado 
a toda instituic;iio que, " .. . uma vez estabelecida parece autonomizar-se, ... possui uma inercia e uma 
16gica pr6pria, ultrapassa, em sua sobrev;vencia e nos seus efeitos, sua func;iio, suas 'finalidades ' e 
suas 'razoes de ser' ( e] o que poderia ser visto 'no inicio ' como urn conjunto de instituic;oes a servic;o 
da sociedade, transforma-se numa sociedade a servic;o das instituic;oes" (1982, pp. 132-133). 

23 Ver Maria Arminda Arruda, 1990, p. 134. 

24 Cf. Roberto Laserna, 1986, pp. 84 e 91-93 . 
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A regiao vista como urn sujeito refere-se a uma comunidade referenciada a 
representac;ao duma personalidade ou canlter relativamente ao todo objetivado 
pelo seccionamento.25 Ela e fruto do objeto das relac;oes de poder, do interesse de 
dominio do objeto da defesa, inserida no contexto da comunidade territorial mai
or, mas com condic;oes diferenciantes - o conjunto de atributos espaciais - passi
veis de apropriac;ao em ambito politico e ideol6gico alc;adas a situac;ao de destaque. 
Como resultado do interesse hegemonico da sociedade regional, e regiao autode
nominada pela vontade e pelo interesse em relac;ao a unidade territorial maior. E 
primeiramente representac;ao para depois tornar-se realidade.26 Tal como a nac;ao 
que se constitui como uma comunidade imaginada27 e vai sendo construida, incor
pora-se como sentimento de pertencimento que legitima as ac;oes em sua defesa, 
sem desvelar as diferenc;as economicas e sociais entre seus habitantes e nem mes
mo as variadas condic;oes de participac;ao politica. 

0 regionalismo centra sua justificac;ao na construc;ao de uma regionalidade 
que particulariza sua inserc;ao no ambito nacional. Sua coesao interna necessita da 
presenc;a de valores simb6licos, da dissimulac;ao de suas diferenc;as internas e de 
apresentar-se frente a nac;ao como conjunto integrado para ter forc;a politica. Os 
elementos do poder simb6lico, como habitos, costumes regionais e folcl6ricos, as 
vezes urn dialeto especifico, uma conformac;ao paisagistica propria, uma tradic;ao 
econ6mica, uma hist6ria peculiar a nacional sao, em suma, suporte do interesse 
regional. Como forma particular de reprodw;;ao economica, pode opor-se ao inte
resse economico do "centro" da nac;ao. No raciocinio de Bourdieu, "e porque exis
te [a regiao] como unidade negativamente definida pel a dominac;ao simb6lica e 
economica que alguns do que deJa participam podem ser levados a lutar ... para 
alterarem a sua definic;ao, para inverterem o sentido e o valor das caracteristicas 
estigmatizadas ... assume a forma de reivindicac;ao regionalista" (op. cit., p. 118). 

0 pensamento de Bourdieu decodifica a inversao a que estamos acostuma
dos. Primeiramente e necessaria produzir a representac;ao como modo de apropri
ar-se da questao, do argumento, de produzir a necessidade, e a partir dai, da regiao 
representada- do interesse restrito tornado territorialmente amplo -, torna-la real, 
como tamhem a identidade dos que deJa participam. Desta forma fusiona-se a re
presentac;ao que cria a noc;ao de regiao a urn interesse que se generaliza nesta 
respectiva abrangencia territorial. Assim, estao estreitamente ligados identidade, 
regionalismo e necessidade economica ligada a uma forma hegem6nica de domina
c;ao social. Aquila que de forma mais abstrata dizia-se mais acima, da definic;ao da 
comunidade territorial a partir da intersecc;ao da cultura, da politica e da economia 

25 Por seccionamento, de acordo com o seu significado etimol6gico, uso-o no sentido daquilo que 
se segmenta e produz a parte de urn todo, mas niio a sua separa~iio. Cf. Aurelio B. de Holanda 
Ferreira, 1986, p. 1559. 

26 Cf. Bourdieu, 1898, p. 118. 

27 Cf. Anderson, op. cit. , p. 14. 
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comuns, mais concretamente se percebe agora. Tanto ha a necessidade da cria~ao 
do consenso por parte de uma elite, como ha a aceita~ao de urn sentimento de 
perten~a por uma determinada comunidade, assim como tambem elite e comuni
dade reproduzem-se atraves de rela~6es economicas. 

Para finalizar, creio que deve ser refor~ada a enfase no fato de que o regiona
lismo e parte de uma realidade pertinente a rela~ao da sociedade com o territ6rio. 
Constitui uma forma de manifesta~ao do interesse de uma comunidade em rela~ao 
ao recorte territorial objeto do poder que predomina nela mesma. E expressao de 
urn tipo de territorialismo. Como territorialismos, deve-se entender nao somente a 
escala da regiao, mas tanto a escala local, da na~ao, como tambem a escala global. 
Ou, o discurso predominante em defesa da abertura economica das na~6es e da 
reforma do estado nao e urn tipo de argumenta~ao justificadora a urn novo recorte 
territorial? Desta forma, creio que devemos pensar que o que observamos hoje nao 
e exclusivamente urn avan~o da globaliza~ao, mas muito mais urn globalismo, da 
mesma forma que no P6s-Guerra o nacionalismo impulsionou a forma~ao das eco
nomias nacionais. 
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