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A Guerra Fria e a Geogratla EscoIar

A ordem da guerra fria presidiu as rela96es internacionais nas d6cadas
do pes-guerra, entre 1947 e 1989. A btpolarldade de poder distingue estes 43
anos de todo 0 periodo precedente da hist6ria modema e contemporinea.
Desde 0 surgimento dos Estados Nacionais, na Europa pes-feudal, 0 poder
geopoUtico distribuiu-se de maneira multipolar.

Nas decades que antecederam a la. Guerra (1914-) 8), cinco potencies
europ6ias (Gra-Bretanha, Pranca, Alemanha, Austria-Hungria e Russia) e
dUBS potencies perifericas emcrgentes (Estados Unidos e JapAo) dividiam 0

poder intemacional. 0 conflito que explodiu em 1914 assinalou a dissolu~Ao

desse sistema multipolar, que nAo mais reapareceria. As crises do entre
guerras - a depressao economica aberta em 1929, a emergencia do fascismo e
do nazismo na Europa - solaparam definitivamente as bases da convivencia
intemacional. A 2a. Guerra (1939-45) assentou um golpe de morte nas
tradicionais potencies europeias. 0 tim do conflito revelou um cenario
mundial dominado pelas novas superpotencies do pos-guerra: os Estados
Unidos e a UniAo Sovietica,
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o sistema bipolar eta guerra fria coincidiu com um lange periodo de paz
e estabilidadedefronteiras no espll90 euroasiatico. Nessa &rea, foco principal
eta confronta9io entre sovieticos e americanos, a acumu~io in6dita de armas
convencionais e nucleares gerou 0 equDfbrlo do terror, prevenindo e
impedindo a explosio de urn conflito militar devastador que nIo pouparia
nenhum dos envolvidos. 0 equilibriodo terror, materializado na capecidade de
aniqui~l1o planetaria disponfvel nos arsenais das superpotencies, foi uma
forma singular de equilibriode poder que fez eta guerra fria a mais duradoura
epoca de pazarmada ate hoje conhecida.

A guerra fria assinalou a decadencia geopolitica da Europa. As
potencies europeias tradieionais controlaram a politica internacional
contemporsnea ate a la. Guerra. Os efeitos desse conflito devastador, que
continuaram a repercutir no entre-guerras, representaram urn golpe definitivo
nas potencieseuropeias.Ap6s a2a. Guerra, 0 CSpll90 europeu foi bipartidoem
zonas de influsncia submetidas aos Estados Unidos e a UoW> Sovi6tica.
Geograficamente, a guerra fria foi 0 periodo da hegemoniados p6los de poder
exteriores, localizados a ocidentee a orientedo continenteeuropeu.

A decadencia geopolftica da Europa repercutiu fora do continente, nas
areas coloniaisda Afiica e da Asia: 0 periodo da guerra fria foi tamb6m 0 da
descolonizacao, No p6s-guerra, 0 crescimento dos movimentos de liberta9lo
nacional africanos e asiAticos provocaram a independencia de praticamente
todas as antigascol8nias europeias. Esse processo assinalou a dissolu9Ao da
influenciamundial de potencies como a GrI-Bretanha e a Fran9&. que tinham
constitufdo vastos imperios no seculo XIX. Assinalou ainda 0 fim dos sonhos
imperiais de Estados que hi muito tinham deixado de ser potencias, mas
conservavam dominies coloniaisno alem-mar, como era 0 caso de Portugal.

o processo de descolonizaejo ampliou 0 imbito geogr8fico do sistema
internacional de Estados. Antes da 2a. Guerra, 0 sistema de Estados
restringia-se ao norte da Eurasia, Am6rica'e Oceania. No p6s-guerra, a Asia
Meridional e a Africa passaram a abrigar dezenas de novos Estados
politicamente soberanos.Assim, 0 sistema de Estados tornou-se, pela primeira
vez, um sistema universal.

Em 1955 - quando os movimentos de liber'ta9l1o avan~avam

rapidamente na Asia e davam sinais de forca na Africa - reuniu-se em
Bandung (Indonesia) uma Conferenc:ia Afro-Asfjtica. Pela primeira vez, os
novos Estados independentes articulavam-se politicamente, lancando um
documento de dez pontos (a Carta de Bandung) orientados pelas
reivindicacoes de auto-determinacao nacional e pela critica ao colonialismo e
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ao racismo, Entre os 29 paises participantes, destacavam-se a Indonesia, a
india, 0 Paquistio, a China Populare 0 Egito.

A partir da reuniio pioneirade Bandung,os lideres da Iugoslavia(Josip
Broz Tito), do Egito (Gamal Abdel Nasser) e da india (Jawaharlal Nehru)
passaram a organizar a cri/l980 de urn movimento de Estados desvinculados
dos blocos geopoliticos da guerra fila. Em 1961, com. a avalanche de
independencies no continente africano, reuniram-se as condi9Oes para a

. instal/l980 do novo movimento. Uma conferencia realiza.da em Belgrado
(Jugoslavia) originou0 Movbnento dos Palses Nio-Allnhados. Em tomo do
conceito de uma neutralidadeativa, procurava-se organizar urn p610 de poder
extemo Ii bipolaridade da guerra fila. Os Nao-Alinhados rejeitavam 0 conflito
Leste-Oeste, destacando a pobreza dos novos paises independentes e a
necessidade de revisio das rel/l96es Norte-Sul, Assim, afirmavam a exist8ncia
de urn Terceiro Mundo, contraposto tanto as potencies industriais
capitalistas (0 Primeiro Mundo) quanto Ii URSS e sua area de influencia no
leste europeu (0 SegundoMundo). 0 Terceiro Mundo e 0 terceiro-mundismo
constituiram urn conceito e urna postura intelectual com. v8riase diversificadas
dimensOes. No plano geopolitico, 0 terceiro-mundismo representou uma
estrategia de interven980 de Estados e partidos politicos que procuravam
operar num e8p89o distinto do comunismo oficial subordinado a Moscou. A
ruptura entre a China Popular e a Uniio Sovi6tica, a partir de 1960,
transformou 0 terceiro-mundismo em bandeira de Pequim, que postulavauma
liderance entre os novos Estados afro-asiAticos independentes. Na America
Latina, a Revolu980 Cubana de 1959 e a conseqi1ente aglutina9&> de
agrupamentos guerrilheiros em tomo da lideran9a de Fidel Castro e Che
Guevara disseminou 0 discurso terceiro-mundista e' a ideia de urn processo
revolucionario baseadonas popul89Oes rurais.

No plano universitiuio, urn grupo de ge6grafos franceses reunidos em
tomo de Pierre George e Yves Lacoste elaborou uma defini980 social e
economicsdesse conjunto de paises. As rcalldades heteroganeas da America
Latina, Africa e Asia Meridional cram agrupadas em fun980 de uma serie de
caracteristicas demograficas, economicas e sociaiscomuns.

Desdeentio, a geografiaprocuroucaptar a nova0~1o econamica
e geopolitica do planeta formulando a conQCP91o da divisio do sistema
intemacional em tees macro-areas. Nasciam 0 10. Mundo, 0 20. Mundo e 0
30. Mundo.

o 10. Mundo correspondia ao grupo de paises que, tendo realizado a
2a. Revolu980 Industrial, dispunha de urn parque industrial com.pIexo.
formado pelos setores de prodU91o de bens de capital e de bens de consumo
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durtveis. Englobava, na Europa, America do Norte e no Pacifico, os aliados
politicos dos EstadosUnidos - potancia liderdo ocidente.

o 20. Mundo correspondia a URSS - que entrara em ruptura com a
economia mundial capitalista - e sua zona de influ8ncia no teste europeu.
Abrigava os paises que optaram pelam~Ao industrial acelerada com
base no IIlOIlOp6lio cstata1 dos meios de prod1J9lo e na planitiC89Ao centralda
aloca9Io de recursos. Era 0 mundo do "socialismo real", ou ainda do
sociaIismo tota1it8rio.

o 30. Mundo correspondia 80S paises que nAo acompanbaram a
ammcada industrial, cuja economia dcpendia da ProdU9Ao de beDs prim8rios
~minerais. Em contrastecomos paises industrializados, aprcsentava fraca
urbanil.a9Ao, concen1:ra9Ao demogr8fica no meio rural, etevado crescimento
voptativo e alarmantes indices de pobreza.

o conflito en1re 0 mundo capitalista e 0 mundo socialista - a disputa
Lesto'Oestc - retlctiaa ruptura da economia mundiaJ om sistemas econamicos
contrapostos e 0 isolamento acentuado dos paises socialistas em rela9Ao 80S

f1uxos intemacionais de capitais e mereadorias. Refle1ida ainda a rivalidade
gcopolftica das superpotancias nucleares e a constitui9Ao de esferas de
influbcia diplomi.tica e militar.

As~ en1re 0 10. Mundoe 0 30. Mundorefletiam a sub0r<iina9Ao
ocon6mica derivada da desigual distribui9Ao do capital eda tecnotogia. A
troca de mercadorias industriais por lIUltCrias-primas agricolas ou minerais
modeIava as estruturas econ6micas dos paises do 30. Mundo segundo as
neccssidades dos mercados consumidores dos paises do 10. Mundo. A
prosperidade social dos paises desenvolvidos contrastava com a persist!ncia
da pobreza e da mis6ria nos paises subdesenvolvidos. Nissoconsistia a tensAo
NorteISuI.

U..Nova RegionaIiza~o do Espa~ Mundial

o acelerado crescimento econ6mico registrado pelaeconomia capitalista
no p6s-guerra envelheceu precocomente a regiona1iza9lo do esp&9O mundial
adotadaDO ensinodegeografia.

Desde a d6cada de 1950, a emerg6ncia das empresas transnacionais
remodclava os antigos Ia90s de dcpendancia baseados no com6rcio de
manufaturados e ,lIUltCrias-primas. 0 deslocamento de tiliais das ompresas
transnacionais para dcterminados pafses do 30. Mundo - entre eles Brasil,
Mexico, Argentina, Chile e Africa do Sui - provocava uma .tendancia a

56



desconcentraeso geografica da industria. A ~a de vantagens
comparativas (principalmente 0 baixo custo da forva de trabalho) e a fonn89Ao
de mercados internos consumidores de bens dursveis nesses pafses
constituiam atrativos para os investimentos diretos dos capitais transnacionais.

A industrializa9Ao de certas zonas da periferia capitalista - concentradas
em geral nos paises mais importantes da America Latina - gerava realidades
novas no 30. Mundo. 0 8xodo rural e a urhaniza9io aoompanhavam a
constituieao de uma economia moderna e diversificada, embora dependente
dos fluxos de capitais transnacionais. Logo, todo um grupo de paises
subdesenvolvidos deixou de apoiar a sua produ~Ao nas atividades prim8rias,
desenvolvendo vastos parques industriais e uma expressiva atividade terci8ria.

A partir da decada de 1970, uma nova "revolu~Ao industrial" - na
realidade uma rev~io tecno-dentifica - realizava-se nos paises do 10.
Mundo, em especial no JapAo enos Estados Unidos. A apliC89Ao direta da
pesquisa cientffica avan~ada na cri89Ao de novas tecnologias revolucionou os
metodos de produ~Ao e laneou ao mercado produtos novos. A automatiza9io e
a robotizaeao dos processos industriais reduziram as necessidades de mao-de
obra e ampliaram a produtividade. A microeletronica, a informatica, a
biotecnologia e a quimica tina desenvolveram mercadorias revolucionarias,
que logo chegaram ao mercado consumidor.

Esse conjunto de transformacoes reorganizou as condieoes de
competicao no mercado internacional. Os paises do 20. Mundo e do 30.
Mundo, incapazes de acompanhar a revolu~Ao tecno-cientifica em curso,
conheceram processos de crise economica e obsoleseencia tecnol6gica. No
mundo socialista, a perestroika de Mikhail Gorbatchev consistiu em uma
tentativa de responder as novas condicoes, 0 seu fracasso e a conte~io

politica ao sistema de partido unico detenninaram 0 desmantelamento do
bloco sovietico, Na America Latina, a prolongada crise dos anos 80 refletiu 0

impacto dos elevados juros internacionais (crise da divida externa) e a
incapacidade do Estado em continuar protegendo os mercados internos.

A revolucao tecnico-cientifica originou um novo movimento de
concentracao e centralizaeao de capitais. Empresas transnacionais
desenvolveram novas modalidades de fusio e integr89io, voltadas para a
competi~llo no mercado mundializado. A integra~llo crescente dos mercados
financeiros internacionais, a desregulamentacao das bolsas de valores nos
EUA e na Europa e a especulaeao monetaria derrubaram barreiras nacionais.
A expressllo mais nitida deste processo consiste na fonna~llo de mega-blocos
supra-nacionais. No interior dos mega-blocos, reduzem-se os obstaculos para
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a circuIll940 de mercadorias e capitais, criando-se condi90Cs para um novo
patamar de unifi~40 dos mercados.

A velha ordem da guerra fria, fundada na bipolaridade geopolitica, dA
lugar a uma nova ordem multipolar. A estrutura do sistema internacional
modifica-se, dissolvendo a divislo tradicional em tres macro-areas ou Rtres
mundos". Os mega-blocos, assentados sobre alguns Estados begem6nicos (os
EUA, 0 JapAo, a Alemanha), influenciam periferias maiores ou menores que
englobam paises com diferentes niveis de modernizacjo,

Atualmente, duas tendencias convivem e conflitam na economia
mundial. A tendencia a glob"'~lo do Mercado estimuIa os fluxos
internacionais de mercadorias e os investimentos. atuando no sentido da
eliminll940 dos entraves a competi940 no C8pa90 mundial. A tendancia a
regionaIiza~io dos mercados atua no sentido de erguer barreiras protetoras
entre os mega-blocos, protegendo a esfera de influ8ncia de cada uma das
grandes zonas economicas, Essa Ultima tendencia aponta para 0 horizonte de
verdadeiras guerras comerciais e financeiras entre os mega-blocos.

A Pobreza no Mundo

A grande mut8940 na economia mundial e na geopolitica planetaria
agravou as desigualdades entre a acumu~40 de riquezas e a di~40 da
pobreza. 0 desenvolvimento economico assume padroes crescentemente
perversos, marginalizando parcelas maiores da popuIll940. Em escala mundial,
a decade de 90 presenciou uma amplill9llo da fratura econ6mica entre 0 Norte
e 0 SuI. Atualmente, os 20% mais ricos da populacao do planeta repartem
entre si 82,7% da riqueza, enquanto os 20% mais pobres dispoem apenas de
1,4%.

A crise da divida externa, deflagrada pela elcvll940 dos juros
intemacionais desde 0 final dos anos 70, continua a se agravar. Como
consequencia os paises pobres tomaram-se emissores liquidos de capital: entre
1986 e 1990, os devedores remeteram 31,5 bilhoes para 0 FMI, parte de um
total de cerca de 100 bilhoes de d6lares para instituicoes publicas e privadas.
A divida externa total da America Latina saltou de 130 bilhoes de d6lares em
1980 para 319 bilhoes em 1990. A divida mundial dos paises
subdesenvolvidos somava quase 360 bilhoes de d6lares em 1980, tendo
saltado para 980 bilhoes em 1990.

Na Europa Oriental 0 impacto da conjuntura mundial manifestou-se
apos 1989, com 0 desmantelamento das estruturas economicas estatizadas.
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Entre 1989 e 1991 a produ9i<> industrial apresentou retrocesso de 9% na
Tcheco-Eslovaquia, 34,5% na Polonia, 38,9% na Romania e 22,3% na
Bulgaria. Enquanto isso, os investimentos ocidentais n40 ultrapassavam 2
bilhoes de d61ares na Hungria, 1 bilhao na Polonia e 900 milhoes na Tcheco
Eslovaquia - os paises que mais rapidamente transitam para a economia de
mercado, seguindo receitas emanadas do FMI e do Banco Mundial. No
conjunto da regiA<> 0 nivel de vida retrocedeu 8,3% em 1990 e 14,2% em
1991. Rapidamente, desenha-se um "30. Mundo" da Europa.

Na Russia, dados oficiais indicam que 39 milhOes de habitantes vivem
abaixo do limite de pobreza. 0 programa de ajuda do G-7 (0 grupo dos sete
paises mais ricos) para a transi940 economica preve financiamentos de 24
bilhoes de d6lares em tres anos. A parte dos EUA no pacote n40 ultrapassa 5
bilhoes. Esses numeros contrastam com os 75 bilhoes de d6lares remetidos
dos EUA para a Europa Ocidental durante 0 Plano Marshall e com os 100
bilhoes de d6lares gastos por ano no p6s-guerra com a OTAN. Contrastam
ainda mais com os 100 bilhoes de d61ares aplicados pela Alemanha em 1991
no saneamento da economia da parte oriental do pais.

Contudo, a imagem de um mundo fraturado entre 0 Norte rico e 0 Sul
pobre n40 resiste a uma analise em outra escala, que revela a dissemin&940 da
pobreza na Europa Ocidental e na America do Norte. Na escala continental,
vastos espaeos de pobreza formam-se em tomo do nncleo pr6spero da CEE,
constituido pela Alemanha, Franca e Benelux. Na escala nacional, a pobreza
atinge regioes dos Estados Unidos e dos paises da Europa rica. Na escala
local, as periferias das grandes cidades americanas e europeias assemelham-se
carlavez mais as periferias das metr6poles latino-americanas.

Nos Estados Unidos, as politicas neo-liberais postas em pratica na
decade de 80 por Reagan geraram a expansAo descontrolada do deficit federal.
A divida publica federal saltou para quase 400 bilhoes de d61ares em 1992,
equivalente a 80 vezes a ajuda que 0 pais se dispOem a conceder Ii Russia ou a
100 d61ares por habitante de todos os paises subdesenvolvidos. A escalada do
deficit correspondeu a uma politica voltada para a ampli&940do consumo, que
conduziu 0 pais a viver em niveis muito superiores as suas riquezas.

Essa orient&940 desembocou na reeessao crOnica que atingiu 0 pais em
1990. As bases da recessso sAoestruturais: a poupenca nacional retrocedeu de
8% do PNB no pos-guerra para 4% em 1985 e 2,5 em 1990. 0 Estado,
atingido pelo desequilibrio oreamentario, perdeu as condieoes de investir em
infra-estruturas, eduC&940, previdencia social e saude publica. 0 desemprego
hist6rico saltou de um patamar de 4% da PEA na decada de 1960 para 7% no
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final dos anos 90. Em 1990 as 500 maiores empresas do pais empregaram 3,5
milhoes de trabalhadores menos que em 1980.

o crescimento da miseria no pais mais rico do Mundo segue um ritmo
vertiginoso. Em 1978, as vesperas do segundo choque de PfC90s do petroleo,
existiam 24,5 milhoes de pobres ou 11,4% da pop~Ao. Em 1991, a Massa
de pobres somava 35,7 milhoes ou 14,2% da popu1a9Ao. A destrui~Ao dos
sistemas de seguranca social criados nos anos 60 e 70, conseqQ8ncia das
politicas de Ronald Reagan, estreitou a pro~Ao contra a pobreza. A atual
I'C9Csio, que parece longe de se esgotar completamente, gera efeitos mais
perversos pois lan~a ao desemprego e ao subemprego popol~aes destituidas
das garantias sociais do Estado.

Entretanto, a pobreza se difunde seguindo clivagens etnices; Atinge
11% dos brancos de origem europeia, 29% dos hispsnicos (mexicanos e porto
riquenhos, principalmente) e 33% dos negros. Os grandes distUrbios que
eclodiram em Los Angeles e, poucos meses depois, no bairro de Washington
Heights (Nova Iorque) em 1992 retletiram essa combi~Ao explosiva de
exclusio economica e etnica que provoca erosio nas bases de conviv8ncia
social nos Estados Unidos. Em meio aos distUrbios, manifestantes portavam
bandeiras do Mexico, Porto Rico e paises africanos, assinalando a crise na
.capacidade de assimi1a9Ao dos imigrantes e dos negros por parte da sociedade
americana.

A revol~ tecno-cientifica das duas ultimes d6cadas parece ter
produzido om fenomeno novo: a amp~Ao estrutural do desemprego. A
fortelconcen~Ao de renda que a acompanha tende a reduzir, pela primeira
vez na histOria, 0 tamanho dos mercados consumidores.

Na CEE, 53 milhoes de pessoas viviam abaixo do limitc de pobreza em
1990, contra 44 milhOes em 1985 e 38 milhaes em ,1975. 0 desemprego
medic de 9,3% da PEA atinge tetos alarmantes de 16% na Espanha e Irlanda.
As desigualdades entre os paises membros agravam-se, apesar dos programas
de ajuda da Comunidade. Assim, disparidades imensas se verificam entre os
nfveis de renda vigentes na Alemanha e Holanda e aqueles de Portugal, Grecia
e Irlanda.

Paralelamente, amplia-se 0 abismo entre as regioes. Na It81ia, onde a
pobreza atinge 15,4% da poPu1a9Ao, ela varia de 9,7% no centro e no norte
para 26,3% no Mezzogiorno, a poIVAo sol. Na GrI-Bretanha, as velhas regi6cs
fabris situadas em bacias carboniferas do nordeste da Inglaterra e da Esc6cia
vivem, ha duas decades, processos acelerados de desindustrializ8~Ao.

o nucleo prOspero da CEE - a chamada "pequena Europa", constitufda
pela Alemanha, France e Benelux - e ainda 0 sui da Inglaterra e 0 norte da
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ltillia representam, desde 0 p6s-guerra, p6los de atr~io de migrantes. A
reconstrueso economica dos anos 50 e 0 crescimento acelerado dos anos 60
geraram fluxos continuos de imi~, oriundos de antigas colonies, da
Europa mediterrsnea e da Irlanda.

A imi~llo extra-comunitaria trouxe trabalhadores do Magreb (area do
norte da Africa formada pelas ex-colonies francesas do Marrocos, Argelia e
Tunisia), da Africa sub-saariana, das antigas colonies britinicas (como 0

Paquistao, a india, 0 Egito e a Jamaica) e da Turquia. A imigr~llo
comunitaria trouxe trabalhadores de Portugal, Espanha, sui da ltillia, Grecia e
Irlanda. Na Franca, Gril-Bretanha e A1emanha Federal estabeleceram-se
numerosos estrangeiros, engajados como forea de trabalho de baixa
qualificacao.

Desde a decada de 70, 0 estreitamento do mercado de trabalho
provocado pelo esgotamento do cicio de reconstrucao economics vem
provocando acirramento da competicao entre a mllo-de-obra nacional e os
imigrantes. 0 endurecimento da legisl~llo imigrat6ria, destinado a amenizar
os fluxos populacionais, surtiu efeitos Iimitados, em fun91lo da crise que atinge
as economias dos paises subdesenvolvidos. A imigr~ilo ilegal substituiu
largamente os ingressos legais.

A desagregacao do bloco sovietico da Europa Oriental e a dissolucso da
"cortina de ferro" geraram novos fluxos migrat6rios, provenientes do leste
europeu. Russos, poloneses, ucranianos, romenos, bulgaros e alemiles do leste
passaram a engrossar os fluxos de trabaIhadores migrantes. A A1emanha
tornou-se 0 grande 1'610 receptor, seguido de longe pela Franca. A guerra civil
na antiga Jugoslavia e a decomposieao economica acelerada da Albinia
trouxeram novos migrantes (entre eles muitos refugiados politicos) para a
Austria, ltillia e A1emanha.

A combinaeao da recessllo economica com a ampli~llo dos fluxos
migrat6rios esta na raiz do crescimento da intolerincia politica e social com os
estrangeiros, que se manifesta pelo crescimento dos agrupamentos de extrema
direita. Na Franca, os extremistas da Frente Nacional de Jean Marie Le Pen
obtem indices de vo~ilo em tomo dos 15%, fazendo da xenofobia contra os
estrangeiros a sua principal bandeira. Na A1emanha (e, em particular, na
antiga parte oriental do pais), grupos neo-nazistas multiplicam as agressoes
contra imigrantes e refugiados, queimando moradias e disseminando 0 panico.
Na Italia (em particular na Lombardia, na regiilo noroeste) e na Belgica
(principalmente na Valonia) prosperam agrupamentos separatistas de direita,
que chegam a conquistar postos parlamentares.
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Na "nova ordem" mundial, 0 30. Mundo estil em todos os lugares.
Esfumando os limites ca.rtogr8ficos tradicionais, expressos pela divisio
Norte/Sul, a pobreza invadiu as fortalezas protegidas do 10. Mundo,
disseminando-se nas metr6poles e regioes industriais da Europa Ocidental e
dos EstadosUnidos.

OsNovosDesaftosdo Ensino de Geografia

As grandes transform89OCs eeonomicas e geopoliticas que sacodem 0

planetaincidiram devastadoramente nos conceitos sedimentados da geografia
escolar, ao mesmo tempo que trouxeram enorme curiosidade pelos temas
"geograficos", A urgencia da formul89Ao de novos conceitos e esquemas
te6ricos, capazes de apreender a rea1idade contemporinea, abre um f6rtil
campo de polemicas no interior da ciencia geogr8£ica. Eneste sentidoque este
artigo pretende contribuir.
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