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~ evidente que no espa~o de uma aula, de tempo bastante

limitado, nao poderiamos dar conta, ainda que 0 desejassemos, da

evoluqao historica do pensamento geografico. De outro lado, e
mais importante, a nosso ver, iniciar uma reflexao sobre 0 tema,

sem 0 que podemos incorrer no equivoco de uma abordagem 'mera

mente linear, cronologica.

o risco deste equivoco e mais serio do que parece a pri

meira vista. Se consultarmos a literatura geografica mais recen

te, que se pretende critica e que assim se auto-denomina, vamos

constatarque sob 0 verniz da modernidade marxista, ela aborda

exatamente os mesmos temas, os mesmos autores geografos,os mes

mos conteudos da Geografia Tradicional.

Ora, como e por que isso acontece?

Entendemos que a partir desta constata9ao objetiva, pode

mos iniciar uma reflexao sobre 0 tema em urn ambito mais vasto,

que e 0 da questao epistemologica. E, assim, explicar porque is

so continua acontecendo.

* Texto-aula sobre tema pre-definido. elaborado para concurso publico na a-
rea de Geografia Humana (a autora desistiu do mesmo). no 19 semestre de
1985.
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A nossa referencia de base e a questao epistemologica na

medida em que, ao ler e analisar os geografos hodiernos, cons

tatamos que ainda se procura urn otjeto para a Geografia, ou 0

objeto da Geografia. Em outras palavras, urn numero apreciavel de

geografos considera que a falta de urn objeto especifico e a que

explica a situa~ao indefinida da Geografia como ciencia. No fun

do, e alguns autores 0 explicitam, a questao que a Geografia en

frenta e, no seu entender, deveria resolver logo, diz respeito

ao que, efetivamente, poderia torna-la uma ciencia.

Porem, a procura de uma defini~ao do objeto de uma cien

cia, qualquer que seja, ja se insere em urn a priori: a separaqao

entre 0 sujeito e 0 objeto do conhecimento.

A separaqao entre 0 sujeito e 0 objeto do conhecimento con

siste na essencia da questao epistemologica. No caso da Geogra

fia, esta questao nos parece de uma importancia fundamental no

sentido de que, tradicionalmente, se coloca a priori 0 espaqo

(ou a natureza) como seu objeto de estudo.

Na medida em que vamos privilegiar a relaqao sujeito-obje

to, a abordagem que faremos tambem vai ressaltar, para comeqar a

discussao, urn determinado momento: 0 momenta em que, segundo

consenso geral, a Geografia aparece individualizada como disci

plina cientifica.

Este momento corresponde ao seculo XIX, marcado pelos tra

balhos de Humboldt, Ritter e Ratzel. Mas, emDora reconhecendo a

importancia destes autores, parece-nos que a chamada moderna

Geografia que inauguraram, nao pode ser compreendida cabalmente

se nao avaliarmos 0 papel social que desempenhou na epoca, isto

e, se nao tentamos elucidar 0 significado da Geografia para ague

la sociedade.

No inicio do seculo XIX (no caso da Franqa, devemos. assi

nalar 0 final do seculo XVIII), uma sociedade particular se cons

tituia na Europa e, atraves de sucessivas Iutas, acabOu por se

consolidar ao longo de todo este periodo: a sociedade capitaIis

ta industrial.

Na realidade, a burguesia vinha articulando urn projeto de

conguista do mundo desde a seculo XVIII, quando a c~encia, peia

primeira vez na Historia, foi instrumentalizada, isto e, tor

nou-se instrumento de poder desta classe social.
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Historicamente, ciencia e poder sempre caminharam juntos.

Mas, a partir de uma ve~tente racionalista (Descartes), e de uma

vertente empirista (bacon), que confluiram no iluminismo do se

culo XVIII, nos podemos afirmar que a ciencia ganhou uma confi

gurayao que a singulariza ate os dias de hoje.

A nova configurayao consiste no seguinte: a ciencia que

comeyou a desenvolver-se no seculo XVII, e da qual somos tribu

tarios, passou a investigar a natureza com um objetivo muito de

terminado: conhecer para dominar. A natureza comeyou a ser co

nhecida em primeiro lugar porque 0 seu desconhecimento, que era

o desconhecimento da propria realidade de que 0 homem fazia par

te, havia criado uma mitificayao a seu respeito. Nesse sentido,

podemos dizer que a primeira preocupayao do iluminismo foi a de

tornar 0 mundo independente da magia, da superstiyao. Dai a ne-•cessidade imperiosa de conhecer a natureza, pois, conhecendo-a -

via ciencia - seria possivel domina-lao Tambem pela primeira vez

na Historia, a natureza foi instrumentalizada.

o homem, porem, integra (va) a natureza. E, no fundo, ao

investigar a natureza, os iluministas buscavam encontrar a ma

neira de, atraves da sua dominayao, dominarem os homens. A domi

nayao dos homens, portanto, era 0 principal objetivo da ciencia,

erigida como 0 novo deus da sociedade capitalista que se firma

va, porque era atraves da ciencia (claro que nao desvinculada de

urn contexto politico e economico) que a burguesia atingia toda

a sociedade, envolvendo-a de acordo com os seus interesses.

Este processo atraves do qual a burguesia atingiu toda a

sociedade, culrnlnou no seculo XIX (fim do seculo XVIII na Fran

ya), com a formayao/consolida9aO do Estado-nayao 1
•

Ora, a Geografia que entao se individualizava com os tra

balhos de Humboldt, Ritter e Ratzer, participou de uma maneira

muito especifica deste processo: conseguiu obter um lugar reser

vado na mais importante "arma" do Estad0-nayao de entao, a esco

lao

f extremamente curiosa constatar que essa moderna Geogra

fia, erigida em catedra nas universidades, teve origem na Geo

grafia ensinada nas escolas elementares. Em outras palavras, a

Geografia universitaria do seculo XIX, que se constituiu como

ciencia (ou que assim se via), tornou-se possivel em parte por
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sua presen¥a, alias muito significativa, no curriculo das esco

las primaria e secundaria.

Isso porque the coube um lugar na rede de escolas criada

pelo Estado-na¥ao: descrever a natureza, ou descrever 0 espa¥o

da patria, para implementa¥ao da ideologia do nacionalismo pa

triotico. Porem, a escola e tambem 0 ensino da Geografia nao se

limitaram a reproduzi-la "(nem se limitam).

Embora na aula de hoje nao aprofundemos esta discussao,

queremos deixar claro que, pelo menos em parte, sua escamotea

¥ao se explica pelo fato de que nao so 0 ensino e a ciencia, mas

tambem a ciencia e a politica, estao separados na nossa socieda

de. Esta separa¥ao remete a questao epistemologica.

Portanto, 0 aparecimento da chamada moderna Geografia teve

um significado muito precise: 0 de for9a produtiva de uma socie

dade que instrumentalizou a razao. Isto vale para as demais ci

encias, pois e no sentido de instrumentaliza¥ao da razao que a

ciencia, desde 0 iluminismo, se singulariza em nossa sociedade.

~ claro que nao se pode constatar este significado, nem a

sua importancia para 0 desenrolar da propria Geografia em uma

abordagem linear, preocupada tao somente com a evolu¥ao (passa

do, presente, futuro). 0 comumente invocado "didatismo" pedago

gico nao pede ser usado como pretexto para justificar esta abor

dagem redutora do pensamento geografico, que 0 ve de maneira ho

mogenea em cada tempo, exatamente porque a nega~ao das profundas

e complexas diferen~as de metodo, de conteudo, de compreensao

da realidade, nao so e menos dificil, como impede 0 afloramento

das contradi90es que poderiam levar a um questionamento do so

cial instituido.

Simultaneamente, a moderna Geografia apresentou-nos, logo

de saida, a seguinte peculiart"dade: defesa do principio de "neu

tralidade" do mundo universitario, que ficou claro quando ~!ilhelm

von Humboldt organizou a Universidade de Berlim nos primeiros

anos do seculo XIX.

Esta "neutralidade" se explica politicamente. A Universi

dade de Berlim tinha 0 objetivo de "promover a unidade nacional,

harmonizando sua consciencia cientifica, politica, religiosa,

-------------- militar
n 2

•

Ora, os trabalhos de Humboldt, colocados como
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da Geografia, estavam empregnados de "neutralidade" cientIfica.

£ so lembrar de suas preocupa90es corn a harmonia da natureza, na

qual ele incluIa 0 homem como urn simples elemento (a mais). Des

sa maneira seria possIvel perseguir a harmonia em uma · sociedade

que enfrentava profundas divisoes polIticas e religiosas inter

nas, e que ja ensaiava urn projeto polItico de constituiyao do

Estado-nayao alemao (e interessante observar que este projeto se

fazia via escola). DaI 0 objetivo explIcito da Universidade de

Berlim de promover a unidade nacional.

Aqui nos interessa enfatizar que a produyao intelectual de

Humboldt estava diretamente relacionada com os interesses polI

ticos que predominavam na sociedade alema do seu tempo.

A sociedade alema, por sua vez, inseria-se no contexto

mais ample da expansao do capitalismo, ou seja, de maneira bas

tante simplificada, interessava a burguesia esconder as diferen

as, que sao a razao de ser da sociedade por ela engendrada.

£ nesse sentido que entendemos a separa9ao entre sujeito

e objeto do conhecimento: 0 sujeito esconde as diferenyas so

ciais. E faz isto por que ele abstrai a si proprio, ao se colo

car como pesquisador, como se nao pertencesse a uma classe ou

como se nao tivesse interesses sociais. DaI voltar-se sobre urn

objeto de analise. Abstraindo-se como ser pertencente a uma clas

se social, acaba perdendo a sua condiyao de sujeito do conheci

mento, tornando-se urn objeto.

No fundo, a separayao entre sujeito e objeto acaba por re

duzir 0 sujeito a condiyao de objeto. Entendemos que este e urn

trayo marcante da moderna Geografia, presente inclusive em mui

tas obras que hoje se pretendem (de) Geografia crItica.

Em Humboldt, 0 homem e apenas urn elemento da natureza, 0

que deixa muito claro a nIvel de reduyao do sujeito, pois e como

se nao fosse urn sujeito que investiga e, alias, investiga outro

sujeito, porque na sua obra 0 homem nao foi esquecido de todo,

isto e, ele aparece enquanto vida organica.

A nossa reflexao pode caminhar nesse sentido apenas na

medida em que valorizamos 0 significado da Geografia na socieda

de em que ela emergiu. E, por conseguinte, consideramos que ela,

como as demais ciencias, nao pode(m) ser neutrals), mesmo por

que ela(s) fez (fizeram) parte da construydo da realidade daque-
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la sociedade. Em outras palavras, a Geografia que surgiu com a

preocupa~ao de descrever e explicar 0 mundo tambem passava a se

colocar como for~a produtiva, 0 que nos permite acrescentar que

"nao ha uma pergunta que resida em nos e uma resposta que esteja

nas coisas"3. Nesse sentido, e de carater politico a separa~ao

entre 0 sujeito e 0 objeto do conhecimento.

Parece-nos que com Ratzel, a separa~ao entre sujeito e ob

jete ganha outra configura~ao porque, embora,tenha reconhecido

a individualidade da sociedade humana, referia-se a ela em ter

mos extremamente universais, abstratos, 0 que ia de encontro a

urn Estado-na~ao j a consolidado e que estalta para se expandir por

terras da Africa. 0 privilegiamento do homem abstrato nas suas

obras e indicio claro de redu~ao do sujeito a condi~ao do obje

to.

Agora podemos come~ar a encerrar nossa explanta~ao de hoje.

Se nao privilegiarmos a reflexao sobre 0 pensamento geo

grafico, ou a Geografia, tendemos a fazer dela uma analise li

near, como se a passagem de uma fase predominantemente descriti

va para uma fase preocupada com a organiza~ao do espaqo, por

exemplo, resultasse de urn progresso dos geografos, de suas pes

quisas e trabalhos.

Esta perspectiva nao so nao e neutra, como ao nivel do co

nhecimento propriamente dito, esquece que a sociedade humana e,
no caso da Geografia e demais ciencias humanas, sujeito e objeto

(ao mesmo tempo) do conhecimento cientifico (e do pensamento).

Estes sujeito e objeto, por sua vez, tern existencia em urn deter

minado contexto politico, economico, social.

Porque se deixou de lade 0 contexto mais amplo, quase que

passou totalmente despercebido que a Geografia da organiza~ao do

espa~o, tida como vanguarda ate ha pouco tempo, tambem se inse

riu, sob 0 ponto de vista da epistemologia, no positivismo que,

herdeiro do iluminismo, "e tecnocracia filosofica"', que pensa

em salvar a humanidade submetendo-a a razao cientifica, pois

identificou a ciencia a verdade de uma tal forma que a razao, a

racionalidade do planejamento, transformou-se em domina~ao. E a

Geografia da organizaqao do espa~o aca~ou por planejar 0 uso de

diferentes territorios (ou espaqos) a serviqo do capital, isto

e, por impor a administraqao racional das contradiqoes sociais,
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invocando ou nao 0 pretexto de desenvolver regioes "atrasadas".

Exatamente porque se prefere passar por cima da extrema

complexidade da reflexao epistemologica, acaba-se privilegiando

os aparentes progressos da Geografia (ou da ciencia), sem que se

consiga perceber que 0 pensamento geografico se relaci6na corn a

realidade. ~ born frisar que a propria ideologia se relaciona corn

o real; mas fica na aparencia deste real. Sem vincula~ao corn 0

real, ela nao se sustentaria.

Muito mais grave do que isso, entretanto, e considerar su

ficiente para 0 trabalho da reflexao, isto e, para 0 trabalho do

pensar (que se diferencia do conhecer), uma mudan~a do metodo.

E 0 que se tern visto e isto: a tintura da modernidade academi

ca - 0 marxismo - e apontada como a solu~ao das questoes da Geo

grafia, como se 0 proprio marxismo e a dialetica hegelo-marxista

nao estivessem ern crise. ~ por isso que continuam sendo aborda

dos os mesmos temas, os mesmos conteudos. OU seja, como nao se

percebe a existencia de uma rela~ao entre sujeito e objeto, en

tre ciencia e politica, entre ensino e ciencia, entre ideia e

fato, entre fa to e valor, tarnbem nao se constata a rela~ao entre

metodo e conteudo.

~ necessario destacar que, se se busca efetivamente consi

derar a rela~ao que existe entre estes pares, tambem e preciso

observar que urn e diferente do outro; por conseguinte, e preciso

manter a especificidade de cada urn e considerar a rela~ao entre

ambos.

Prolongando-se este trabalho de reflexao nas proximas au

las, poderemos come~ar a compreender porque 0 espa~o geografico

(ou. social), que a sociedade produz, e produzido na transforma

~ao da natureza (hoje segunda natureza) e na maneira como 0 su

jeito e 0 objeto se relacionam entre si, considerando que a so

cie~ade e sujeito e objeto do conhecimento.

Notas

lCf·. HOBSBAWN, E.J. A cons t rucjio das nacc5es. In: A era do ca
pital. 1848-1875, p.10l-116.

2R• ROMANO. Democracia e Universidade. Interpretacao e Mundo na
Te'se XI contra Feuerbach - Consideracc5es para a critica da "pra
tica-pratica". Cadernos de Debate, (8), p.62.
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