
GEOHISTORIA NA CONCEP~O DE VICENS VIVES

ARLENE M. MAYKOT PRATES·

Jaime Vicens Vives, historiador e geopolitico viveu na

Espanha no perIodo "Franquista". Em 1943, iniciou em Baeza, ci
dade andaluzil., 0 esboyo de urn tratado de Geografia PolItica Ge
ral, que vern servir de base ao "Tratado General de Geopolitica,
publicado em 1950.

Nesta obra Vicens Vives propos 0 usc do termo geohistoria

em substituiyao ao de Geopolitica, para demonstrar 0 p~oposito

cientifico e neutro de seus estudos. Para este autor,"Geohisto

ria e a ciencia das sociedades historicas organizadas sobre 0

espayo natural". Ao expor sua teoria, apoia-se em Toynbee,afir
mando que, na adaptayao da sociedade ao meio f1sico e ao con
tato com outros grupos humanos, ocorre urn desafio que pode ser

avaliado pela seguinte formula: n a maior dureza do estimulo ad
verso corresponde maior reayao cultural"!.

A analise de numerosas situayoes historicas levaram Toynbee

a formular sua lei de ouro, que tambem servira de embasamento
aos estudos de Vicens Vives. De acordo com esta lei, "0 estimu
10 mais efetivo e aquele que se situa entre a carencia e 0 ex
cesso de adversidade n2

• Segundo Vives, e nesta lei que ·se deve

apoiar qualquer metoda geohistorico, e, partindo deste pressu
posto, enumera cinco tipos de est1mu~os que levariam ao cres-
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cimento uma sociedade: estimulo das comarcas mais duras,estimu

10 das novas patrias, estImulo dos choques, das puni~oes e das

pressoes. A partir de entao, inicia urn trabalho de analise da
influencla ou do estimulo provocado pelo ambiente fIsico sobre

o desenvolvimento das sociedades organizadas em estados. Dentro

deste ponto de vista, analisa sucessivamente a influencia do

clima, relevo, da maritimidade ou continentalidade, de passos e

rotas comerciais etc. sobre 0 desenvolvimento ou forma dos es

tados. Porem, nesta analise, Vives da grande importancia aos

recursos e configura~Oes internas de urn Estado ou regiao, como

se fossem orgaos isolados de influencias externas, isto e, ob
serva 0 local sem relaciona-lo a um contexto mais amplo. Por

outro lado, os fatores sao sempre vistos isoladamente, como se

fossem os Unicos responsaveis pela situa9ao real em que se en

contra a regiao. Sabemos, no entanto, que na forma~ao de um Es
tado ou na ocupa~ao da terra pelo homem, interagem varios fa

tores tanto de ordem natural ou fIsica como de ordem humana e

economica, pois a utiliza~ao do espa~o pelo homem e determinada
por urn jogo de foryas tanto naturais como culturais.

Analisemos, porem, mais detidamente a obra de Vives.

Ab focalizar a influencia dos climas sobre 0 desenvolvi

mento das sociedades humanas, 0 geppolltico espanhol baseia-se

em Huntington, geografo da escola americana, herdeiro diretodas
ideias determin1stas de Ratzel.

HUntington, apes estudar inUmeras variaveis, tais como,In

dice de analfabetismo, alimentayao, profissoes liberais, rendi

mento industrial etc., e correlaciona-las com as diferentes a
reas climaticas do globe terrestre, construiu 0 climatografo

otimo, para a atividade humana. eom base neste grafico, Vives

conclui que: "No estado atual da cultura a supremacia polItica,

tecnica e espiritual corresponde aos povos situados em areas de
grandes contrastes climatologioos"3.

Estes contrastes seriam encontrad~ nas regiOes· temperadas

ciclonicas, onde as temperaturas medias mensais devem oscilar

entre 40 C a 70 e no inverno e lSoe a 200 e no verao; enquanto que

a pluviosidade anual deve situar-se entre os 400 mm e 1.200 mm.

Extrapolando os estudos de Huntington, Vives tra~a a rota
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teorica das civiliza90es, segundo a qual a hegemonia das civili

za90es e dos grandes imperios teria migrado das regiOes subtro

picais na antigdidade, com Egito e Mesopotamia, para as reqi
Oes temperadas na atualidade, com Inglaterra e Estados Uni

dos-. Vai alem, ao afirmarque sempre "todos os nucleos de ci
viliza9aO e todos os grandes imperios estiveram localizados en
tre 0 tropico de Cancer e 0 paralelo de 600 de latitude Norte 5 •

! bem verdade que, atraves de uma analise superficial, nu

merosos sao os exemplos em favor da hipotese climatica de Hun
tington. Muitas regiOes da superfIcie terrestre com climas de
masiado rudes, aridez excessiva ou temperaturas extremamente bai

xas, nao poderiam, no passado,ter sido ber90 de civiliza90es
evoluldas.

se nos detivermos, porem em analise mais acurada, encon
traremos certamente numerosos exemplos que nos levam a refutar
as ideias de Huntington e conseq~entemente de Vicens Vives.

Entre os mais notorios exemplos, Burns cita a civiliza9ao
Maia, que floresceu na Guatemala, Honduras e PenInsula do Yuca
tan, em plena regiao tropical da America Central'.

Segundo 0 mesmo autor, os Maias inclulam em·o·.sua cultura a
fabrica9ao do papel, 0 uso de calendario solar, conhecimentos
consideraveis de astronomia e arquitetura, assim como urn siste
ma de escrita parcialmente fonatica 7

•

Braudel, ao analisar a influencia de amb1e~ ostis e 0

desenvolvimento das civiliza90es, fornece-nos outra concep9ao.
o historiador frances, ao focalizar 0 problema da malaria nas
plan!cies inundaveis do Mediterraneo, observa que as plantcies
somente se tornam produtivas quando foram ocupadas adequada
mente pelo homem. Quando, atraves de beneficiamento, tais como
drenaqem, irriga9ao, desenvolvimento da aqricultura-etc., a re
giao se torna produtiva e prospera. Dentro desse contexto, as
doen9as diminuem e a regiao se apresenta com aspectos salutar.
Por isso, ao focalizar 0 problema da malaria que agrassava na
quele regiao, cita 0 proverbio toscano segundo 0 qual "0 prin
cipal remedio contra a malaria e aca9arola bem cheia". Desse
modo, c6loca 0 homem oomo fator ativo da historia,afastando to
da e qualquer hipotese que relacione 0 impaludismo ao meio geo-
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Por outro lado,nem todos os povos situados dentro da re

giao temperada norte (compreendida entre 0 tropico de Cancer e
paralelo de 600

) conservamat.ualmente posi~ao de lideran~a in
ternacional. Sabemos que os povos da regiao mediterranea (Por

tugal, Espanha etc.) que outrora gozavam de intenso prestlgio

econom1CO gra~as aos grandes domlnios coloniais que os susten
tavam, permanecem atualmente em situa~ao periferica, dentro do
contexte economico mundial,evidenciando que outros fatores alem
do climatico contribulram para 0 decllnio destes povos.

Vives estuda a influencia do clima sobre urn determinado es

payo geografico isoladamente, como se este espa~o nao fosse 0

resultado de um processo onde homem, produyao e tempo exerceram
papel essencial. Dentro de urna visao totalmente deterministaigo
nora por inteiro 0 interrelacionamento de fatores flsicos., his
toricos, economicos e sociais que de fato iraQ explicar a si

tuayao de desenvolvimento de urn Estado ou de urna regiao. Pois 0

espa~o, como afirma P. George, e ao mesmo tempo criayao hurnana
e dado natural que se vai liberando do natural a medida em que
as tecnicas de domesticayao de~ge espayo irao se tornando mais
refinadas 9

•

Neste mesmo sentido, Broek afirma que a ocupayao da terra

pelohanem raramente e 0 resultado de qualquer fator flsico iso
lado, mas, antes de tudo, urn jogo de fenomenos fIsicos e cultu
rais 10

•

Assim, urn dos principais problemas da Geohistoria preco
nizada por Vicens Vives esta relacionado com a analise dos es

tlmulos provocados pelos diferentes fatores naturais tratados
isoladamente, como se cada urn deles fosse urn,oompartimento es
tanque a influir independentemente. Passa a estudar sucessiva
mente os estimulos provocados pelos diferentes fatores natu-
rais, relevo, litoral, vales etc. para, contraditoriamente

afirmar que sao as sociedades hurnanas, e nao os acidentes mor
fologicos, que criam as possibilidades geohisto:t:icas 11.

Vejamos 0 que Vives coloca em relayao a influencia do re

leva sobre a constituiQao dos Estados e a evoluQao cultural e
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po1itica dos povos. Segundo suas pa1avras, "as cordi1heiras e

os paises montanhosos nao determinam em abso1uto 0 carater con

servador e independente de suas popu1a~Oes,senaoatraves do
afastamento das vias de comunica~ao -- comerciais e inte1ectuais,
e das faci1idades de defesa".

Sabemos, no entanto, que esse afastamento das vias de comu

nica~ao e as faci1idades de defesa de urna regiao montanhosa sao
problemas re1ativos que variamcom'o tempo e com, a tecno1ogia,

nao podendo ser tratadostao superficia1mente. 0 problema e,por

tanto bem mais amp10 exigindo analise mais acurada.

o espa~o g90grafico e for-made por varios'e1ementos que in

teragem e qua1quer investiga~ao para estudar a inf1uencia de urn

determinado fato sobre os demais, nao pode ser efetuada iso1a
damente e sim:atraves da sintese das re14Q5es enb:e os elementos do
todo em urn determinado momento. Ana1isam-se as partes para de
pois integra-las ao todo. Desse modo, se em urn determinado mo
mento a montanha 1evou a construyao de pequenos Estados, iso14-
dos que raramente sofreram inf1uencias de povos vizinhos, em
outro dado momento isto pode nao ter acontecido, pois 0 jogo
de inf1uencias externas pode ter side outro.

Um aspecto porem, deve ficar bem claro. Nao queremos afir
mar que 0 re1evo, ou 0 c1ima em determinadas circunstancias nao
tenham inf1uenciado 0 desenvo1vimento de certas regioes. 0 que
desejamos frisar e que as circunstancias nao se repetem inte
gra1mente, por isso as inf1uencias do meio natural como estimu
10 para 0 desenvo1vimento de determinada regiao nunca devem ser
ana1isadas iso1adamente.

Se em urna certa epoca, 0 re1evo acidentado da montanha po
de prov~car parce1amento do territorio com forma~ao de micro
estados e cantona1ismo, este fate nao deve obrigatoriamente ser
transformado em lei, pois muitos casos hi em que a despeito do

re1evo acidentado, isto nao ocorre. senao vejamos, enquanto os
Andes contribulram para 0 parce1amento dos territorios do oeste
da America do Su1, dando origem a estados de medio porte, 0

mesmo nao ocorreu com as Rochosas na America do Norte, onde os
Estados Unidos e canada se estendem da costa 1este a oeste. Na
tura1mente, fatores diversos, a1em dO,re1evo, contribulram para

este fato.
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pela

maior
atraves

Analisando mais detidamente 0 processo de ocupa~ao, c010

niza~ao, forma9ao e cristaliza9ao dos Estados, nas citadas re

giees, percebemos situa~oes significativamente distintas.

Em uma proposta geo-historica, que pretende aliar 0 estudo
do tempo ao espa90, 0 primeiro jamais pode ser posta de lado,co

me se 0 relevo agisse estaticamente, em situa90es extra tempo
rais. A influencia deste fator sobre a coloniza9ao do continen
te americana nos seculos XVI e XIX apresenta aspectos nitida

mente diferentes. Nao pode ser ignorada, no estudo do problema,

a evolu9ao tecnologica, economica e polltica pela qual passou
a humanidade. Senao vejamos, a expansao espanhola na America
Centraledo Sul, foi mais acelerada que a anglosaxonica na Ame
rica do Nort~, eis que aquela alcan90u pleno eXito ja no seculo
XVI. No entanto, os colonizadores foram numericamente insufici
entes em rela9ao ao espa90 ocupado 12 •

ConseqUentemente, formou-se uma malha bastante rala de nu

cleos populacionais isoladas, por vezes, pelo relevo acidenta
do. Nestes nucleos predominava 0 sistema administrativo confia
do a sacerdotes e mi+itares cuja finalidade era manter os
principais pontos estrategicos e as fontes produtoras de metais

preciosos. Deve-se lembrar que na epoca, dominava a polItica~

cantilista que necessitava de grande quantidade de metais para
serem transformados em dinheiro.

o transporte terrestre, na epoca, nao fora atingido

revolu~ao industrial, permanecendo bastanteprecario. 0

volume das mercadorias era transportado principalmente
de cursos fluviais e mares.

Na America Anglosaxenica a situa9ao foi diversa. Incapazes

de descobrir tesouros minerais no inlcio da ocupa9ao, os colo
nizador~s levaram avante, mais lentamente, 0 processo de ocupa
9ao, atraves de frentes cont!nuas de povoamento, onde 0 homem
se apegou Ii terra com ralzes mais firmes. As popula90es indIge
nas foram varridas e a ocupa9ao ocorreu com lenta, mas ininter
rupta continuidade 13 •

Por ocasiao da independencia das colonias espanholas da

America, 0 Imperio Colonial Espanhol ocupa area muito mais ex

tensa que aquela que compreendia.as colonias inqlesas na Ameri-
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cil do Norte.

Envolvida com as Guerras Napoleonicas, a Espanha -- que

nao soubera orqanizar 0 espaQO de suas colonias atraves de urna

rede de comunica~Oes eficientes -- viu seu imperio se desfazer
em varios compartimentos.

Na America do Norte, quando a linha de coloniza~ao atinqiu
a reqiao de relevo acidentado do oeste e 0 problema das comuni

ca~Oes se apresentou com mals intensidade, a estrada de ferro
foi 0 instrurnento utilizado para dominar e inteqrar 0 territo

rio dos Estados Unidos, de leste a oeste.

Vi-se, portanto, que 0 tempo e a tecnoloqia acabam por

fornecer ao homem nOvas e contlnuas possibilidades proporcio-
nando-lhe condiQOes de veneer cada vez mais os obstaculos da
natureZa. 0 que parecia constituir obstaculo a unifica9&0 no
Mculo XVI, como 0 relevo no caso em estudo, deixou de ter im
portiDcia vital tres seculos mals tarde.

No Canada, 0 fenomeno foi semelhante, e as vias de comuni
ca~ao tambim desempenharam urn papel siqnihcativo.

Foram aqui abordados, apeoas alquns dos fatores , que con
tribuiram para demonstrar .que a evolu9&O polItica e admin1stra
tiva dos Estados, lonqe este. de se subordinar apenas a urn· ou
dois fatores fIsicos. Estes influenciam, de acordo com a epoca,
em interaQio com fatores polIticos, sociais e econom1cos for
mando urn sistema coerente. Deste modo, nao podemos responsabi
lizar apenas 0 relevo acidentado de urna reqiao como fator res
ponsivel pela sua compartimentaliza9ao polItica, embora, em
determioadas reqioes e em certas epocas, ele fosse fator impor
tante.

Millton Santos, em sWl obra "Por uma GeoqrafiaNova", es
clareee "Tudo 0 que ex1ste articula 0 presente e 0 passado, pe
10 fato de sua propria eXistencia. Por essa mesDlll razio, articu
la iqualmente 0 presente e 0 ~uturo. Desse modo, urn enfoque es
pacial isolado ou urn enfoque temporal :tsolado .sio ambos insufi
cientes. Para compreender uma qualquer situa~io necessitamos de
WI enfoque espaQO-temporal" 1 ~ •

Apl1cando este principio a Geohistoria percebemos porque as
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teorias lan¥adas por Vicens Vives nao conseguem oferecer uma

explica¥ao convincente a respeito da evolu¥ao dos Estados. Os

fato~es sao analisados estaticamente, como se cada urn deles
isoladamente agisse sem fazer parte de urn sistema onde as

variaveis interagem para explicar 0 todo.

Em cada periodo historico 0 valor de cada fator geografi

co so adquire expressao real quando analisado dentro do siste

ma espa¥o-temporal do qual faz parte.

Por isso, "0 que e indiscutivelmente verdadeiro para uma

epoca ou urna civiliza¥ao e diferente do que e indiscutivelmen

te verdadeiro para urna outra epoca ou outra civiliza¥aon1S •

Assim, fica comprometido 0 capitulo da obra de Vives, re

lacionado com os Estimulos dos fatores Naturais, onde 0 autor

analisa sucessivamente as influencias do clima, relevo, lito

ral e ilhas, rios e vales sobre 0 desenvolvimento dos Estados

e civiliza¥Oes em geral.
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