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No caso da constru~ao de represas em rios internacionais,

a fronteira nao e organizada, ou levada em considera~ao, a par

tir da popula~ao fronteiri~a. Neste caso, a utilizaQao dos re
cursos depende de uma decisao de polltica industrial, tomada

pelos gestores do Estado nacional, em funQao de objetivos ou

prioridades que nada. tern a ver com as necessidades especlficas

das populaQoes ribeirinhas.

Vale dizer que a decisao de aproveitar 0 rio faz-se em

fun~ao de uma visao ampla de organiza~ao dos recursos naturais

e da producao. Visao ampla nao significa "generosa" ou "acima

dos interesses particulares". Poder-se-ia pensar, por exemplo,

que a construqao de uma represa devesse necessariamente trans

tornar as condiQoes de vida das coletividades locais. A propria

paisagern sera alterada. Podera aparecer urn micro-clirna, dife

rente do que os.habit~ntes conheciam. Terras serao desapropria-

*Este texto foi apresentado no Coloquio de Estudos de Frontei
ras (Argentina-Uruguai-Brasil) em Santana do Livramento (RS
Brasil)/Rivera(ROU-Uruguay) de 17 a 19 de abril de 1988.

**Professor do Departamento de Direito Publico e Ciencia poli
tica da UFSC.
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das. Rodovias serao abertas, com importantes conseqfiencias para

a integra9ao de regioes distantes, entre as quais nao havia

intercanmio.

Em fun9ao dessas observa90es, constata-se que, dependendo
do conjunto espacial que for levado em considera9ao (por exem

plo 0 nacional e 0 10ca11, 0 racioclnio que aparece e diferen
te, porque sao diferentes as prioridades estabelecidas e as

pessoas quedefinem essas prioridades.

Proponho-me evidenciar algumas diferen9as substanciais,que
aparecem entre os diversos nlveis espaciais considerados, a

partir de algumas das premis.sas teoricas estabelecidas pelo

geografo frances yves Lacoste, not!'ldamente quando se refere a
influencia que tern a esco~ha de um determinado conj~to espa
cial (como base de analise) para a avalia9ao correta de uma
problematica.

No caso de uso das aguas de urn rio fronteiri90, ainda se
deve acrescentar a dimensaointernacional da questao, que faz
com que sejam desarticuladas varias conseqftencias 10gicas da
racionalidade economica ou ecologica, por exemplo, em nome de
cadaum dos interesses nacionais envolvidos. A razao de Estado,
via de regra, pouco tern a vercom a razao de ser (ou de viver)
das popula9oes que ocupam determinadas por90es do espa90 geo
grafico. Na maioria dos casos, a popula9ao nao s~ organiza se
gundo suas proprias vontades, mas para cumprir as metasestabe
lecidas pelas decisoes politicas tomadas a nivel nacional, com
participa9ao irrelevante, ou nenhuma, das instancias regionais
ou locais.

Enfoque 'l'eorlco

Omerito metodologico do problema consiste em analisar de
maneira adequada a importancia especlfica de umapor9ao de es
pa90 e seu relacionamento (via atividades humanas nele existen
tes) com espa90s maiores ou menores.

o esquema n9 1, reproduzido neste trabalho, ilustra a di
ficuldade dos levantamentos a serem realizados, para chegar a
uma visao integrada dos pIanos analiticamente definidos. 0 pla-
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Esquema n 9 1

Fonte: LACOSTE. Yves. La geographie. sa sert. d' abord. ;1

faire 1a guerre. Paris. Maspero, 1982. p.IS'
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no n9 1 corresponde aos fenomenos g1obais, que podem ser repre

sentados em mapa cuja esca1a aproveita distancias da ordem de

dezenas de milhares de qUilometros. Esta e a escala que pode

servir para a represe~ta~ao dop1anisferio politico mundial ou

dos fluxos inte~nacionais de transporte de petroleo, ou de
qualquer fenomeno significativo em termos mundiais.

No plano n9'2, a escala ~da" ordem do milheiro de qUilome

tros. Os fenOmenos, que podemserrepresentados no plano 1, de

saparecem parcialmente, enquantq aparecem ou~ros tipos de pro

blemas. No plano 2 ~ . par el{emplo"poder-se-ia representar a ba

cia do Prata, com os diversos ~ios de sua rede hidrografica.

Porem nao apareceriam em sua ~ot.alidade · 'Ds parses, cujo terri

torio apenas parcialmente co~~tit~em a bacia . (Argentina, BolI
via, Brasil, Paraguai eUruguai), enquanto que constataria a

totalidade do territorio nacional paragUaio.

Para analisar a viabilidade da produ<;ao de energia hidro
eletrica, em certos rios OU trechos de rios, outro recorte se

ria necessario. 0 levantamento sltuar-se-ia no plano n9 3. As

representa~oes cartograficas que correspondem a esse plano sao

da ordem da eentena dequilometros. Permitem a representa<;ao de

atividades e de relayoes que nao poderiam .apa r e cer no plano su

perior; e que deverao ser re-arialisadas quando se considerar 0

quarto plano de avaliayao, dedd cado va fenomenos da ordem da de

zena de qUilometros.

~ obvio que os quatro planes representados no esquema nao

esgotam a problematica da representa~ao cartografica dots) es
payo (5) •

A descriyao (e organiza~ao) do canteiro de obras de uma

barragem, por exemplo, remete para grandezas da ordem da cente
na ou da dezena de metros .

Em eada urn desses pIanos , ou niveis, da representa~ao do
ambiente fIsieo e das atividades humanas que ,se desenvolvem ne

Ie, as realidades apareeem de uma eerta maneira e de vern ser

analisadas com urn instrumental apropriado. 1550 significa que

nao e possivel analisar 0 primeiro e 0 quarto plano, com os

mesmos raciocInios ou, pelo menos, com urn raciocInio unieo. A

coerencia e 0 significado de uma situa~ao do plano 1, podem ser
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incompativeis com a interpretayao dos fenomenos que 0 plano 4

passa a evidenciar.

Alem dos diversos recortes realizados (pIanos I a 4, ou

x... ), ainda e necessario inventar urn raciocInio articulador da

individualidade de cada plano. A logica dessa a]:'t!culayao passa

necessariamente por uma visaopolltica da organiza~ao do espa

yO, a parti.r de dados que 0 estruturam de maneira bastante de

terminada, porem njio "detexm.inista". 0 estabelecimento das prio

ridades, em prol de (ou em prejuIzo de) urn plano de analise, em

relayao aos outros, resulta de rela~oes estabelecidas entre os

diversos pIanos. Essas relayoes saO articuladas, via de regra,

no sentido de favorecer os que tomam as decisoes no plano mais

global.

A Decisao de Organizar ° Espacco

As determinayoes economicas sao mediatizadas pelas deci

soes polIticas. A organiza~ao do espayo depende de altasesfe

ras governamentais nacionais, apesar de aspira~Oes locais even

tualmente diferentes. Da mesma maneira que certas decisoes to

madas a nIvel internacional (e x . : discussao do pagamento da dI

vida externa ou organizayao do conjunto de uma bacia fluvial)

podemser impostas por instancias exteriores aos interessados

(respectivamente: PM! ou Comissao do Direito Internacional da

ONO) •

~ importante constatar que, dependendo do nIvel (ou

em que se efetua 0 racioclnio, 0 limite internacional

dois paIses pode ser urna nao-fronteira ou, ao contrario,

obstaculoabsoluto.

plano)

entre

um

o casoda(s) cidade(s) de Santana do Libramento (RS - Bra

sil) e Rivera (ROU - Uruguai) pode ser considerado, in loco,

como urn exemplo de nao-fronteira: a existencia do limite inter

nacional nao constitui urn obstaculo a mobilidade dos habitan

tes, de uma para outra parte da aglomerayao urbana.

Ao contrario, 0 aproveitamento dos recursos hIdricos do

rio Parana, entre Sete Quedas (Guaira) e a foz do rio Paraguai,

foi exclusivamente determinado pela existencia de tres sobera-
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nias (Argentina, Brasil e Paraguai) distintas: a fronteira foi

usada como barreira/argumento intransponivel.

A decisao de aproveitar os desnIveis do Parana para produ

zir energia hidroeletrica, foitomada no Brasil no final da

decada de 1950. Essa decisao foi implementada, a partir de 1966,

em regime de parceria entre 0 Brasil e 0 Paraguai, e contra as

esforyos da Argentina (1967-1977) que pretendia alterar os pro

jetos iniciais dos dais ribeirinhosdo 'montante, para operacio

nalizar urn projeto com maior rendimento global e que, coinci

dentemente, tambem resguardava melhor seus proprios interesses

nacfonafs •

A rigor, poder-se-ia pensar em fazer abstrayao dos limites

internacionais para imaginar, i ndepe nde nt ement e deles, qual se

ria 0 melhor aproveitamento possIvel do Parana, ou seja: qual

seria 0 melhor lugar para construir a represa com 0 melhor ren

dimento passIvel. Depois de realizados os calculos e projetos

tecnicos, poder-se-ia avaliar a contribuiyao de cada urn dos

tres Estados e sua participayao objetiva nos benefIcios do em

preendimento.

Entretanto, a solU9ao que prevaleceu foi elaborada no me

nor quadro territorial possIvel : 0 trecho do rio que era comum

ao Brasil e ao Paraguat. As demoxadas negociayoes tripartites

(1976-1979) realizadas com a Argentina, levaram a assinatura

, de urn acordo tripartite (19/10/1979), que estabeleceu a compa

tibilizayao das represas de Itaipu (Brasil/Paraguai) e Corpus

(Argentina/Paraguai) e a preservaQao das condiyoes de navega

bilidade do Parana a Jusante de Itaipu.

Por for9a das circunstancias (rio contIguo utilizado como

linha demarcatoria), havia possibilidade jurIdica de realizar

obras binacionais, paragarantir os rnelhores resultados para os

dois Estados mais diretamente i nt e r es s ados . Jato se fez em pre

juIzo da melhor soluyao possIvel, do ponto de vista da enge

nharia ou do rendimento econornico absoluto.
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Saltos del Guai.ra

fonte: ROJAS,Isaac Francisco.
Interesses argentinos en 1a Cuenca del
Plata. Buenos Aires, Ed. Libera,197S.p.272

ronte: Eduarrlo C. OCORIGUES. 0 Glcbo (Rio
de Janeiro), 3/5/1977.
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considera~Oes Fina1.s

Em materia de organizayao do territorio, pode-se constatar

que a decisao final pertence a instancia politica que trabalha

a partir das representat;:oes cartograficas de menor escala, de

representayaomais abrangente dos fenomenos espaciais, corres

pondendo aos planos n9 1 e 2 do primeiro esquema. A esse nIvel
de representayao das realidades, 05 fenomenos polIticos e 50

ciais locais estao diluidos: nao aparecem como questces que en

volvem indivIduos concretos em sua vida cotidiana, e sim como

simples pontos de aplicayao de decisoes tomadas a nIvel gover

namental, em nome de imperativos tecnocraticos de crescimento

industrial em areas eventualmente muito distantes.

Na hora da implementat;:aodas decisces, porem, 0 plano lo

cal deve ser analisado por instrumentos cartograficos de escala
ampliada. Nao sepodepensar emconstruir urna barragem, por
exemplo, sem ter urna descrit;:ao detalhada da morfologia das ro

chas de sustentat;:ao, da hidrografia (vasces, precipitat;:oes), da

10gIstica do canteiro de obra, etc .••

Paradoxalmente, essa minucia das grandes escalas nao ser

ve para restituir qualquer poder de decisao as instancias lo

cals, pois a lnterpretayao dos dados desses mapas depende de urn
saber altamente especializado que so pode ser adquirido e con
trolado pelos detentores dos recursos economicos necessarios
para a tomada de decisao no plano mais abrangente, ou seja: a

burocracia estatal e os grandes escritorios de engenharia que
implementam as decisces governamentais relativasa organ.izac;:ao

doespac;:o nacional.
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