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o que se segue constitui-se em uma reflexao a respeito da

organizacao regional do espaco brasileiro. De fato, nao se tra

ta do resultado de uma pesquisa sistematica, direcionada para

se redefinir a nova regionalizacao do pais, mas sim de urna re

flexao com base na experiencia como consultor do Atlas Nacio

nal do Brasil que 0 IBGE esta fazendo.

Falar da organizacao regional do espaco brasileiro e algo

muito complexo, pois se trata da regionalizacao de urn pais de

grandes dimensoes que tern passado por urn complexo e desigual

processo de diferenciacao que envolve 0 espaco e 0 tempo. E

mais, que envolve ritmos distintos de transformacao e, ao que

parece, tendem a se tornarem mais velozes ao final do seculo XX.

podemos, contudo, fazer urna reflexao sobre 0 tema em questao,

apresentando-o em seus aspectos mais gerais e, apos, tecer al

guns questionamentos.
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Departamento de Geociencias da Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianopolis, maio de 1989.

**Professor do Departamento de Geografia da UFRJ.
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I

Os processos sociais e economicos que a partir da decada

de 1950 passaram a atuar sobre a organizacao espacial bras i

leira geraram, entre outras conseqllencias, uma nova regionali

zacao caracterizada por tres grandes regioes, 0 Centro-SuI, 0

Nordeste e a Amazonia.

o Centro-SuI e definido pelas regioes do Sudeste (Minas G~

rais, Esp!rito Santo, Rio de Janeiro e Sao Paulo), SuI (Parana,

Santa Catarina e Rio de Janeiro do SuI) e mais as seguintes uni

dades da f e de r a c a o , Mato Grosso do SuI, Goias e Distrito Fede

ral. 0 Nordeste e constituido por oito Estados, Piau!, Ceara,

Rio Grande do Nor t e , Paraiba, pernambuco, Alagoas, Sergipe e

Bahia. A Amazonia, por sua vez, e definida pelas unidades da

regiao Norte (Para, Amapa, Amazonas, Roraima, Acre e Rondonia)

e mais os Estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhao.

A organizaCao regional do pais que ora se apresenta d ife

re da que ainda esta vigente. Verifica-se, de urn lado, a fusao

das regioes Sudeste e suI gerando 0 centro-Sul que inclui ainda

parte da antiga regiao Centro-Oeste . Esta, por outro lado, de

saparece, parte passando a integrar 0 centro-SuI, parte a Ama

zonia. 0 desaparecimento da regiao Centro-Oeste foi viabiliza

do pela fragmentacao polltico-administrativa que ali se veri

ficou na decada de 80, a qual reflete, por sua vez, processos

mais acentuados de diferenciacao socio-economica do territorio.

A Amazonia teve seu territorio ampliado, aproximando seus limi

tes da denominada Amazonia Legal.

Masdeve-se considerar que a regionalizacao 3qui apresen

tada esta apoiada em limites formais, isto e, politico-adminis

trativos. Se considerarmos outros limites que os estaduais, ve

remos, com certeza , que 0 Nordeste avanca pelo Norte mineiro,

fato que a SUDENE reconhece plenamente. Veremos tambem ·que os

chapadoes sedimentares do oeste baiano, que passam por intenso

processo de modernizacao agricola, poderao estar incluidos na

reglao Centro-SuI do pais e nao no Nordeste. Mas estes e ou

tros acertos, contudo, nao afetam a base da organizacao regio

nal do pais em tres grandes regioes.
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Trata-se, efetivamente, de tres Brasis e nao mais de dois

como se referia Jacques Lambert em seu classico "Os Dois Bra

sis". Mas os tres Brasis estao articulados entre si e nao mais

desarticulados.

As tres grandes reg10es podem ser reconhecidas como ex-

pressao de uma nova divisao territorial do trabalho vinculada

a dinamica da acumulacao capitalista internacional e brasilei

ra e aos nUmerosos conflitos de classe. Ambos, por sua vez, im

pactaram sobre a natureza e a organizacao espacial previa que

,ja se caracterizava por enorme desigualdade.

A nova divisao territorial do trabalho desfaz e refaz a

organizacao espacial e a cada etapa a desigualdade soc10-espa

cial e refeita; a regionalizacao e refeita, desfazendo antigas

regioes que tiveram existencia sob outros processos e condi

coes. Neste aspecto 0 Brasil e urn amplo laboratorio de experi

encias ja realizadas ease realizarem, isto e, de construcao

e reconstrucao do territorio.

As tres grandes regioes diferenciam-se entre si em razao

de apresentarem:

a) Distintas especializacoes produtivas, ou seja, diferen

cas naquilo que e produzido e no modo como a producao se rea

liza, envolvendo, de urn lado, produtos distintos e, do outro,

os meios de producao e as relacoes sociais de producao.

b) Distintos modos e intensidade como se verifica a circu

lacao, 0 consumo e a gestao das atividades.

c) Distintas organizacoes espaciais, isto e, diferentes

formas materiais, criadas pelo trabalho social, em seu arranjo

espacial. A distincao refere-se a natureza e a densidade dos

fixos criados pelo homem (campos, estradas, dutos, portos, ci

dades, etc.).

d) Distintos niveis de articulacao interna, interregional

e internacional.

II

o Centro-SuI pode ser definido como sendo a "core area"

do pais, 0 coracao economico e politico da nacao. As caracte-
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risticas que se seguern procurarn dar conta deste carater funda

mental da regiao em tela.

a) Concentracao dos principais centros de gestao economi

ca e politica do pais. Sao Paulo, Rio de Janeiro e Brasilia

constituern os tres mais importantes, concentrando as sedes 50

ciais das grandes corporacoes privadas vinculadas a producao,

circulacao e distribuicao, das ernpresas estatais e do proprio

aparelho de Estado. A metropole paulista e, contudo, 0 grande

centro nacional, a capital do capital, 0 principal centro de

gestao e acumulacao do pais.

Na regiao Centro-Sul, entretanto, ha outros centros que

tambem exercem um significativo papel na gestao de atividades

economicas de amplo alcance espacial: os centros metropolita

nos de Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, mas tambem as

cidades de Carnpinas, Ribeirao Preto, Londrina, Blurr~nau, Join

ville e Caxias do SuI, entre outras. E ainda cidades menores,

que sediam poderosas ernpresas de atuacao nacional, como sao

exemplos, entre outras, Criciuma, Concordia e Videira.

b) Concentracao da producao industrial do pais. A ativi

dade industrial esta espacialmente organizada em quatro regioes

industriais. A primeira, que tem seu epicentro em Sao Paulo,

estende-se, de urn lado a Baixada Santista e, de outro a cidade

de Sorocaba; estende-se ainda pelo Vale do Paraiba ate a metro

pole cariooa, prolongando-se pelo interior paulista atraves de

cidades como Jundiai, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira,

Rio Claro, Sao Carlos, Araraquara e Ribeirao Preto. ~ a princi

pal regiao industrial do pais, diversificada e em expansao.

A segunda tern como centro a metropole de Belo Horizonte,

estendendo-se pela denominada "Zona Metalurgica" (Conselheiro

Lafaete, Divinopolis, Sete Lagoas e Ipatinga estao ai inclui

dos). A terce ira inclui os centros de Joinville, Blumenau,Brus

que e outros, ou seja, 0 nordeste catarinense. A quarta, final

mente, estende-se de Porto Alegre a Caxias do SuI, englobando

numerosos centros menores.

c) Urbanizacao, que decorre, em parte, de sua magnitude

industrial. Na regiao Centro-SuI localiza-se 0 embriao de uma
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Porto

Para-

Paralba

tambem

ampla megalopole (Sao Paulo - Santos-Sorocaba-Vale do

Rio de Jane iro-Campinas-Piracicaba-Ribeirao Preto), mas

de outras areas urbanizadas como as de Belo Horizonte,

Alegre, Curitiba, Vitoria, Goiania, Brasilia, do Norte do

na, Florianopolis, etc.

d) Densa rede de circulacao, envolvendo os principais nos

de circulacao. Na regiao em questao estao os principais portos

do pais, Santos, Rio de Janeiro, Vitoria, Paranagua e Rio Gran

de, os principais aeroportos, a rede rodo-ferroviaria mais den

sa e a mais densa e intensamente utilizada rede de modernos

meios de comunicacao corneo telex e 0 sistema Transdata. Esta

densidade da rede de circulacao, expressao das caracteristicas

apontadas acima, revela 0 forte grau de integracao intrarre

gional; por outro lado, e a partir da regiao centro-Sul que se

da a articulacao nacional.

e) Principal area agro-pecuar~a do pais. A importancia do

centro-SuI aparece, ern primeiro lugar, pela enorme variedade

de sua producao que inclui produtos como 0 cafe, cana de acu

car, soja, algodao, trigo, laranja, milho, fumo, arroz, banana,

uva, leite, la, carne bovina e sulna, eaves e ovos, entre ou

tros. A esta enorme variedade acresce-se, em segundo lugar, 0

fato da regiao situar-se ern primeiro lugar ern valor e volume

da producao ern relacao a esses produtos: poucos sao aqueles

com expressao economica que sao produzidos majoritariamente fo

ra do Centro-SuI.

A regiao e aquela que mais foi afetada pelo processo de

modernizacao da agricultura, incluindo nao apenas os investi

mentos tecnicos, mas tambem alteracoes na estrutura fundiaria

e nas relacoes de producao: a denominada "modernizacao doloro

sa" foi mais sensivel no centro-Sul. Finalmente, e nesta regiao

que se verifica uma mais nit ida divisao territorial do traba

lho, originando areas especializadas ou com forte tendencia a
especializacao produtiva.

f) principal area em terrnos de mobilidade demografica. A

regiao Centro-SuI e 0 palco de fortes correntes migratorias

internas que fluem para as grandes metr6poles, especlalmente sao
Paulo, provenientes de Estados como 0 Parana e Minas Gerais
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sobretudo. t tambem 0 mais importante foco de correntes migra

torias oriundas do Nordeste, que tem na metr6pole paulista 0

principal polo de atracao: a regiao mais desenvolvida e, as

sim, a de maior mobilidade demografica.

g) Concentracao de renda. 0 desenvolvimento capitalista

mais acentuado vai traduzir-se na concentracao da renda no Cen

tro-Sul, implicando em um mais elevado nivel de consumo e no

desenvolvimento maior das atividades terciarias. Como contra

ponto, contudo, a regiao apresenta uma crescente massa de po

bres, concentrada especialmente nas periferias das grandes ci

dades, e constituida, em grande parte, por migrantes.

h) Principal area polltica do pais. t a regiao de maior

efervescencia polItica, palco de conflitos sociais diversos,

mais numerosos e evidentes.

i) Maior concentracao de capital constante. Como resultado

de uma mais intensa e complexa acao humana, e a regiao que

apresenta maior concentracao de estradas, cidades, hidroele

tricas, etc., formas espaciais que ocupam mais densamente 0

territorio. Trata-se, por outro lado, das formas mais modernas

que conferem, elevado valor a~ espaco. Como estas formas defi

nem a organizacao espacial, pode-se afirmar que esta e, no Cen

tro-SuI, a de maior complexidade e densidade.

III

o Nordeste pode ser definido como a regiao das perdas. Das

perdas economica e demografica, sobretudo, mas tambem, ainda

que em menor escala, do poder polItico. 0 conjunto de perdas

pode ser assim sistematizado:

a) Importancia declinante da agropecuaria no contexto na-

cional. 0 declinio ja e antigo e pode ser caracterizado pela

crescente menor importancia da cultura canavieira, em parte

sustentada por uma politica protecionista, e pela queda da par

ticipacao relativa na producao nacional de algodao, dois de

seus mais tradicionais e importantes produtos. 0 cacau, produto

que a Bahia detem, de longe, 0 primeiro lugar, esta com a sua

producao limitada, 0 que significa dizer peso declinante na
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economia agro-pecuaria do pais. Por outro lado, os demais pro

dutos que conferem ao Nordeste urna especializacao produtiva,

sao de pequena expressao nacional: entre eles estao 0 agave e

a rnamona.

b) Perda demografica. 0 Nordeste tern se caracterizado como

uma area de expulsao demografica que tern no Centro-SuI 0 tra

dicional polo de atracao, especialmente as metrepoles de Sao

Paulo e Rio de Janeiro. Mais recentemente, apes 1970, a ~zo

nia voltou a ser urna regiao de atracao de nordestinos, que se

dirigem especialmente para 0 leste paraense e a pre-Amazonia

maranhense.

A mobilidade demografica intrarregional e tambem acentua

da, calcada em fluxos migratorios para as capitais estaduais,

especialmente as metropoles de Salvador, Recife e Fortaleza.

c) As perdas vao traduzir-se, tambem, pelo fato de suas

atividades mais dinamicas serem controladas de fora da regiao,

estando voltadas para fora. A acao da SUDENE viabilizou esta

perda do controle das atividades regionais mais dinamicas, as

sim como outros grandes projetos ali implantados. Alguns recur

50S natura is e sobretudo 0 baixo custo da forca de trabalho

constituem a base dessas implantacoes que esvaziaram 0 Bordeste

do controle de suas atividades mais modernas.

d) As perdas efetivadas sobre urn espaco organizado de

modo a voltar-se para fora ratificam 0 pequeno grau de articu

lacao interna. 0 Nordeste caracteriza-se pela pequena divisao

intrarregional do trabalho, e isto, aliado a forte integracao

dependente ao Centro-SuI, faz com que as principais vias sejam

direcionadas para a "core area" do pais.

e) 0 baixo nivel de renda da maior parte da populacao e

outra caracteristica regional. Associado a isto estao os indi

ces baixos de escolaridade e qualidade de vida, e 0 indice ele

vado de mortalidade infantil, entre outros. Regiao pobre, con

tern, por outro lado, urn limitado mas poderoso grupo de elevada

renda que se espacializa nas suntuosas orlas litoraneas das

grandes cidades, locais de concentracao da riqueza regional,ge

rada atravEs do capital mercantil e fundiario.
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f) Menor vari.edade e densi.dades das formas espaciais. Con

trariamente a regi.ao centro-SuI, 0 Nordeste caracteriza-se por

urn menor aCUmulo de obras do homem sobre 0 territori.o, sejam

elas cidades, vias de comunicacao, hidreletri.cas, sejam campos
agricolas modernos. 0 terri.torio e, assim, menDs valori.zado e

isto e, em urn sentido relativo, uma expressao das perdas que

caracteri.zam a regiao.

g) A despeito das perdas economicas e demograficas, 0 Nor

deste, contudo, apresenta no plano politico uma importancia

desmesurada face ao que representa economicamente. A fragmenta

cao politico-administrativa aliada a forca politica e a aparen

te uni.ao dos grupos dominantes tradici.onais e emergentes, tor
nam possivel a venda da imagem do subdesenvolvi.mento regional,

visando obter recursos publicos que, se nao resolvem 05 proble

mas da regiao, contribuem para manter 05 grupos dominantes no

poder.

v

A AmazOnia e defi.ni.da como a fronteira do capital. Trata

se, em realidade, de urna nova integracao regional ao si.stema

capitalista, que se veri.fica pos-1970. Trata-se agora, diferen

temente do que ocorreu no passado, quando do "boom" da borra

cha, de uma integracao real, submetida ao capital financei.ro e

industrial, nacional e internacional, e nao ao capi.tal mercan

til simplesmente. A integracao implica em:

a) Apropriacao dos recursos naturais. Inclui estes recur

505 a propria terra, vista como reserva de valor, para explora

cao futura (grandes empresas nacionais e multinacionais possu

em, cada urna, dezenas e mesmo centenas de mi.lhares de hectares

em terrasI, os diversos, minerais (ferro, bauxita, manganes,

etc.), as madeiras e a terra barata, vista como possibilidade

para a implantacao pastoril.

b) Dizimacao fisica e cultural da base social previa. Es

ta di.zimacao refere-se, em pri.meiro lugar, aos indios e, em se

gundo lugar, a populacao longamente enraizada na regiao, com urn

modo de vida proprio, integrada aos recursos florestais. As

areas reservadas aos indios e 0 assassi.nato de Chico Mendes sao
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expressoes mais dramaticas deste processo de dizimacao fisica

e cultural. A dilapidacao da floresta e a expressao material da

dizimacao social.

c) Correntes migraterias para a regiao. Trata-se, de urn

lado, de urn fluxo de migrantes constituido por excedentes da

denominada modernizacao dolorosa do Centro-SuI: 0 destino des

tes migrantes tern side Rondonia e Mato Grosso, mas 0 Acre e Ro

raima ja recebem tambem levas de migrantes. Oe outro, trata-se

de urn fluxo de nordestinos, excedentes do atraso e da pobreza

do mundo rural do Nordeste, que se dirige para 0 Maranhao e a

porCao oriental do Para.

d) Investimentos pontuais de capital. A construcao de hi

droeletricas, aeroportos, portos, nucleos de mineracao e de

transformacao industrial, e de urn mais complexo "enclave" in

dustrial (Manaus) sao exemplos destes investimentos que viabi

lizam a integracao regional ao sistema capitalista, seja consu

mindo produtos industrializados, seja atraves da criacao de

condicoes para a producao capitalista moderna.

e) Integracao ao mercado do Centro-Sul, envolvendo tanto

materias-primas como produtos industrializados. A construcao de

rodovias Iigando 0 centro-SuI a Amazonia e a expressao mais vi

sivel desta integracao. Primeiramente foi a rodovia denominada

Belem-Brasilia (em realidade trata-se de urna Iigacao Sao PauIo

Belem via Brasilia) e apes rodovias ligando, de urn lado Santa

rem e, de outro, Porto Velho e Manaus, a rede viaria da "core

area". Oeste modo a economia industrial do centro-SuI encontra

condicoes de penetrar de fato na AmazOnia, desestruturando, em

grande parte, urna circulacao que assurnia urn padrao dendritico,

convergente para Belem, a tradicional metrepole regional.

f) Diferentes tipos de conflitos sociais. Envolvem eles a

grande empresa capitalista, 0 latifundiario pecuarista, a popu

lacao indigena, os pequenos produtores, peoes das fazendas, se

ringueiros e garimpeiros. A terra esta no centro dos conflitos;

trata-se de conflitos entre a reproducao do capital e a repro

ducao do pequeno produtor, de urn lado, e entre ambos e a popu

la9ao indIgena, de outro.

g) Continuidade do processo na decada de 90. A Amazonia e
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fronteira do capital tambem pelo fate de que ha ainda muito es

paco a ser ocupado, muito recurso a ser dilapidado, e muito

conflito social a ser desenvolvido. Eventos que ocorrerao nao

apenas pela decada de 90, mas tambem pelo seculo XXI.

Vamos agora indicar algumas quest6es para reflexao.

a) Que regi6es menores podem ser identificadas no inte-

rior de cada uma das tres grandes regi6es identificadas? Que

criterios devem ser adotados para isto?

b) As velhas regi6es menores foram desfeitas ou ainda per
manecem? Refiro-me as regi6es como, per exemplo, 0 Alto Uruguai

no Rio Grande do Sul, 0 Agreste Pernambucano, a Zona da Mata

Mineria, 0 Reconcavo baiano e 0 Mato Grosso de Goias? Se foram

desfeitas como 0 foram? Em que periodo? Atraves de que agentes

sociais?

c) Que novas regi6es menores surgiram no Centro-Sui? E no

Nordeste? E na Amazonia, onde varios espacos foram profundamen

te transformados, desestruturados e reestruturados a partir de

1970? Quais foram os agentes sociais, em cada caso, responsa

veis pela criacao das novas regi6es?

d) Qual a dialetica da homogeneizacao/diferenciacao ao

nivel do espaco intra-regional? 0 que e homogeneizado e 0 que

e diferenciado? Quais as for cas da homogeneizacao e de diferen

ciacao? Quais os momentos do dominio de uma e de outra forca?

e) Qual a relacao entre regioes novas e velhas? Esta~

tao se justifica pelo fato de que no Brasil 0 processo de valo

rizacao do territorio se fez, em grande parte, atraves de fren

tes pioneiras que, a partir de regi6es antigas, criaram novas

regi6es.

f) Com que rapidez esta se dando 0 fazer e 0 desfazer de

regi6es no pais? Em que medida 0 ritmo deste processo tem au

mentado?

Estas sao algumas quest6es sobre a tematica em tela. Ou

tras mais devem surgir. As respostas a umas e outras contribui

rao para uma melhor compreensao da organizacao regional do

espaco brasileiro e de sua dinamica.
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