
Boletim Gaúcho de Geografia
http://seer.ufrgs.br/bgg

Publicado por

Associação dos Geógrafos Brasileiros

Informações Adicionais 
Email: portoalegre@agb.org.br 

Políticas: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/editorialPolicies#openAccessPolicy 
Submissão: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#onlineSubmissions 

Diretrizes: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#authorGuidelines

Data de publicação - maio, 1998
Associação Brasileira de Geógrafos, Seção Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

TENDÊNCIAS E MUDANÇAS RECENTES NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EM FACE DOS PROCESSOS 
DE REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA GLOBAL E REFORMA DO ESTADO

Álvaro Luiz Heidrich 
Boletim Gaúcho de Geografia, 24: 9-18, maio, 1998.

Versão online disponível em:
http://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/38888/26301

Portal de Periódicos



TENDENCIAS E MUDAN(:AS RECENTES NA 
ORGANIZA(:AO DO ESPA(:O EM FACE DOS PROCESSOS 

DE REESTRUTURA(:AO ECONOMICA GLOBAL 
E REFORMA DO ESTAD0 1 

Alvaro Luiz Heidrich * 

A aceita~ao do fato de que o ordenamento mundial consiste num sistema 
fundado a partir da estabilidade dos territ6rios nacionais nos conduz a investiga
c;ao de seu mecanismo de equilibria a fim de compreendermos as raz6es da atual 
crise. Se o Estado-nac;ao e urn dos pilares desta ordem, 2 o sistema a partir dele 
desdobrado numa rede de relac;6es internacionais pode ser visto como o seu piso. 

A organizac;ao do espa~o que predomina na atualidade e formada pelo reco
brimento do planeta em Estados-nac;6es, seus territ6rios, fluxos de relac;6es, prin
cipalmente comerciais e geopoliticas, entre os mesmos e por urn sistema associa
tivo de organizac;6es voltadas a quest6es de direito internacional, fundamental
mente. Ha, nao obstante, a formac;ao de campos e redes informais de 
relacionamento, assim como de estruturas nao-institucionais, que ultrapassam, 
superam e nao se regulam pela mediac;ao dos Estados nacionais, nem tampouco 
das organizac;6es internacionais. Essa modificac;iio no espac;o mundial altera, no 
principia e no fundamento, o significado da cria<;{w dos territ6rios, a qual havia 
introduzido o princfpio da subordinac;iio das relac;6es entre coletividades ao po
der e a organizac;ii.o de suas respectivas comunidades territoriais. Pois, se a hu
manidade havia criado o territ6rio como o meio de libertar-se dos imperativos 
espaciais, colocando as relac;6es sob seu dominio, entii.o, a que leva o rompimen
to dessa organiza~ii.o? Rupturas na estrutura do ordenamento politico, a "inutili
dade" das fronteiras, enfim, a desestruturac;iio dos poderes, sao indicadores de 
mudanc;as na ordem e na organizac;ii.o do espa~o mundial. Como decorrencia, 
elas tambem manifestam-se em suas comunidades territoriais e economicas e em 
suas respectivas instituic;6es. 

1 0 presente artigo sintetiza o temario abordado em curso paralelo ao XVII Encontro Estadual de 
Professores de Geografia, promovidos pela Unijuf e AGB, em julho de 1997 na cidade de Ijuf. Agra
de~o os comentarios de Neiva Otero Schaffer, valiosos para a melhor apresenta~iio deste texto. 

2 Cf. Heidrich, 1998. 
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0 periodo de domfnio do Estado-nac;ao, como forma generalizada de organi
zac;ao do espac;o, coincide com a etapa de nossa hist6ria que tern sido caracterizada 
como a verdadeira hist6ria universal, na qual todas as unidades de espac;os estao 
articuladas num espar;o global comum (MORAES E COSTA, 1984:82; SMITH, 
1988:131-139). Ha, oeste perfodo, a combinac;ao da presenc;a do Estado com a 
expansao do capitalismo como modo de produc;ao mundialmente hegem6nico. Em 
analise da polftica colonial dos pafses capitalistas no infcio do seculo XX, LENIN 
ja pode apontar a realizac;ao da partilha definitiva do globo: 

Pela primeira vez, o mundo se encontra inteiramente partilhado, de tal modo 
que, no futuro, unicamente se podera por a questtio de novas partilhas, is toe, 
da transmisstio de um 'possuidor' para outro e ntio da 'tomada de posse' de 
territ6rios sem dono. (1979:75-76) 

Em toda parte ha territ6rios, em todos eles o espac;o esta ocupado, completa
mente modificado a partir da sua forma natural e configurado como expressao 
econ6mica e instituic;ao polftica da sociedade. Essa situac;ao, que corresponde a 
mundializac;ao, tende a forma~iio de urn mundo completamente integrado e tern 
infcio no perfodo moderno de nossa hist6ria, subdivide-seem (1) internacionaliza
~ao, (2) transnacionaliza~ao e, finalmente (3) globalizac;ao. 

A internacionalizac;ao corresponde a situa~iio demarcada pelas rela~6es entre 
nac;6es, ein que o Estado assume o papel primordial na estruturac;ao das mesmas, 
seja atraves da diplomacia, do comercio externo ou, ate mesmo, da guerra. Tern 
sua fase inicial dada pela presenc;a de uns poucos Estados organizados, dos quais 
parte a expansao a territ6rios de povos ditos nao-civilizados. Compreende a colo
nizac;ao, a descolonizac;ao, o nacionalismo e a criac;ao de organizac;6es internacio
nais, dentre as quais a ONU constitui a expressao maxima como organismo de 
direito internacional. E, pois, urn periodo de fortalecimento do Estado-na~ao. 

A transnacionalizac;ao, por sua vez, refere-se a transferencia de investimentos 
de urn Estado-nac;ao a outro, por conta de empresas privadas, as quais possuem esta
belecimentos em mais de uma na~ao. No caso, as transferencias de uma a outra nac;ao, 
ocorrem por gest6es privadas e com reduzida interferencia por parte dos governos 
nacionais. Esse quadro impulsiona, desde a II Guerra Mundial, a criac;ao de mecanis
mos de ordenamento do comercio e do sistema financeiro no plano mundial, bern 
como e resultado direto da ampliac;ao do poder econ6mico de grandes conglomerados 
empresariais oriundos da uniao dos capitais financeiro e industrial. De urn outro pon
to de vista, pertencem "tambem ao campo do transnacional os contrabandos e as 

migrar;6es clandestinas, assim como traficos como os de drogas" (DOLLFUS, 1993:27). 
Aquilo que corresponde a transnacionalizac;ao nao e regulado por barreiras fronteiri
~as, mas faz parte de fluxos diretos entre agentes de nac;6es diversas. E oeste sentido 
que o papel original do territ6rio se enfraquece e aponta para a fragilizac;ao da organi
zac;ao do espac;o estruturada na centraliza~ao do poder no Estado-nac;ao. 
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A globalizac;iio e urn fen6meno que tende a unificac;ao do mercado mundial, 
sem barreiras alfandegarias. Ao nivel da empresa ou do grupo econ6mico, corres
ponde ao seu espalhamento em escala mundial, no Iugar de manter limites e restri
c;6es na localizac;ao de suas unidades de produc;iio - de projetar-se a partir de uma 
ou poucas economias nacionais. Eo fen6meno de expansao mundial em termos de 
produc;ao, mercado e informac;ao por parte da empresa, que passa a delegar uma 
parcela do poder a suas filiais, nas quais os administradores locais estariam "mais 
aptos a perceber as especificidades locais nos metodos de gesttio e produr;iio" 
(BENKO, 1994:70). Compreende esta realidade, o crescimento descomunal e ge
neralizado do desemprego - como conseqiiencia de "reengenharia" e adoc;ao de 
inova~6es tecnol6gicas -, a tendencia de terceirizar;tio da produ~ao e dos servi~os, 
0 estimulo a forma~ao de pequenas empresas e 0 fortalecimento das posi~6es pro
pugnadoras da reforma do Estado. Tais argumentos visam reduzir o volume da 
tributa~ao, criar ambientes favoraveis ao livre mercado e assim favorecer os capi
tais locais na concorrencia mundial. Nesse movimento, que tern sido identificado 
como neoliberal, 

(. . .) o velho 'laissez-faire' encontra uma sofisticada justificar;ti.o moderna. 
Neutralidade econ6mica do Estado, que deve limitar-se a fazer respeitar re
gras muito gerais do jogo, garantindo a ordem social e a seguranr;a da proprie
dade, pano de fundo do livre funcionamento dos mercados. (BRUNHOFF, 
1991:40)3 

Em certo sentido a globaliza~ao consiste na reincidencia dos mecanismos de 
integra~ao econ6mica mundial do seculo XVI, quando as economias nacionais nao 
estavam ainda claramente definidas. Estariamos entao, num periodo de livre mer
cado, similar ao que precedeu a formac;ao dos Estados nacionais, constituido agora 
pelo redimensionamento de fronteiras e limites territoriais de novas comunidades 
econ6micas (UE, NAFTA, Mercosul, por exemplo)? Nesse raciocinio e importante 
frisar dais importantes aspectos Iigados a explica~ao da organiza~ao do espa~o em 
escala planetaria: (1) as etapas da mundializac;ao vern superpondo-se- o inicio de 
uma nao elimina a existencia da precedente - , de modo que o espa~o atual tern 
sido estruturado pela a~ao combinada de todas as dinamicas;4 (2) como, a partir da 
mundializa~ao, a separa~ao entre poder politico e domina~ao social tornou-se uma 
prerrogativa centralligada a ideia de racionaliza~ao do poder e de liberdade econ6-
mica, primeiramente desenrola-se uma tendencia a organiza~ao econ6mica da so-

3 Grifado no original. 

4 Parece niio haver sentido afirmar a ocorrencia simultanea, a combina<;iio de tendencias opostas 
como, por exemplo, o fortalecimento do Estado (a internacionaliza<;iio) e a sua fragiliza<;iio (a globa
liza<;iio). Mas isto e urn born exemplo da dialetica entre o velho e o novo, como exp6e MILTON 
SANTOS: s6 "podemos compreender a situar;tio atraves do movimento. E movimento e um outro 
nome para o tempo ... Uma mesma varia vel apresenta o novo eo velho, existe nela uma luta conti
nua entre esses dais agentes." (1988, pp. 98-99). 
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ciedade, para depois organizarem-se as outras dimens6es da vida social, como o 
ordenamento jurfdico, o politico, a propria prodw;ao cultural, etc., seja como for
ma adequada a domina<;iio social ou, ate mesmo, como formas de resistencia. 

GEORGES BENKO assinala a ausencia de uma ordem reguladora desta "nova 
era econ6mica", quando aponta os seus tres elementos principais: 

(. .. ) 1) um mercado unificado, ja que a economia mundial vai se transfor
mando numa zona imica de produqiio e de trocas; 2) empresas mundializa
das, gerando sabre uma base planetaria a concepr;iio, a produr;iio e a distribui
r;iio de seus produtos e serviqos; 3) um quadro regulamentar e institucional 
ainda muito inadaptado, vis to que carece de um mecanismo de regular;iio que 
permita controlar em escala planetaria a interdependencia econ6mica e poli
tica. (op. cit.:69)5 

Os dois primeiros elementos sao express6es de tendencias economicas, do 
desenvolvimento do capital, como se fosse a reprodu<;iio natural do sistema ja orga
nizado. 0 ultimo, aquele que completaria o quadro de uma nova organiza<;iio do 
espa<;o, entretanto, "aguarda" a consolida<;iio das normatiza<;6es e da cria<;iio de 
suas respectivas institui<;6es. Desse modo, a racionaliza<;iio do espa<;o economico 
global ou, mais apropriadamente, a organiza<;iio do espa<;o global ainda nao se en
contra configurada. 

Mas ha, nesse interim, urn ambiente global de rela<;6es no qual as etapas da 
mundializa<;iio funcionam como campos de atua<;iio, urn espa<;o global: o Sistema
Mu::J.do, como denomina OLIVIER DOLFUSS, 

( ... )urn con junto- a humanidade- de con juntos- os Estados em seus territ6-
rios e as sociedades humanas no desdobramento geografico de suas culturas, 
de suas empresas e dos mercados nos seus espar;os. (op. cit.:24)6 

Pois, das caracterfsticas que tendem a ser fixadas no espa<;o como marcas de 
globaliza<;iio, tem-se: 

1) 0 espalhamento mundial da industria, como conseqiiencia da combina<;iio 
entre a nova divisiio espacial do trabalho e as antigas, mas permanentes, 
vantagens da aglomera<;iio. Proporciona a forma<;iio de urn mosaico de eco
nomias regionais, nos quais o Estado perde for<;a e importancia, tanto por
que as estruturas de produ<;iio estiio internacionalizadas, como as organi-

5 Grifado no original. 

6 Embora, pela abrangencia, pare<;a a conceitua<;iio da obviedade, deve-se frisar que o Sistema
Mundo surge pela existencia de duas condi<;6es: (1 •) o recobrimento do planeta por territ6rios de 
seus respectivos Estados, e (2•) a interliga<;iio dos espa<;os habitados atraves de redes, " ... niio dei
xando a parte nenhuma populaqiio do mundo" (DOLFUSS, op. cit., p. 26). Grifo meu . 
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zac,;6es internacionais cobrem os antigos papeis dos acordos diplomaticos 
(BENKO, op. cit.:52-54). 

2) A configurac,;iio da cidade global, independente de sua antiga hierarquia 
urbana e, integrada numa rede global de cidades que funcionam como pon
tos de ancoragem. Prevalece para tais func,;6es o fortalecimento da econo
mia urbana tradicional (lbid.:SS-59). 

3) A abertura econ6mica de sistemas locais, em integrac,;iio como seu proprio 
meio (atraves de sistemas de subcontratac,;iio), a globalidade dinamica lo
cal, (como uma economia globalizada em nfvel regional), quando combina 
a sua inserc,;iio num quadro global de divisiio do trabalho a func,;6es econ6-
mica locais. 

A globalizac,;iio econ6mica traz, juntamente com os fen6menos de mudanc,;a 
de mercado, alguns reflexos no campo da organizac,;iio do espac,;o. Mas, por enquan
to, apenas alguns territ6rios, dentre os quais destacam-se os chamados Novas Pai
ses Industriais, podem ser citados como tipicos exemplos de sistemas econ6micos 
globalizados. De outra forma, urn completo espac,;o globalizado, tanto esta no aguardo 
de decis6es governamentais e acordos internacionais como, conseqiientemente, de 
novas configurac,;6es territoriais . 0 mundo niio apresenta-se inteiramente como 
urn mosaico de economias regionais abertas e livremente integradas entre si, nem 
a globalizac,;iio parece representar uma tendencia para o desaparecimento de co
munidades econ6micas. Paralelamente a transferencia de soberania dos Estados
nac,;6es para Organizac,;6es lnternacionais - medidas criadoras de campos favora
veis a autonomizac,;iio das relac,;6es em ambito mundial -, tambem ampliam-se OS 

acordos para a formac,;iio de novas comunidades econ6micas em substituic,;iio as 
comunidades nacionais. Desta forma, a globalizac,;iio teria os exatos limites destas 
novas comunidades e, de resto, o mercado mundial e as relac,;6es em ambito mundi
al estariam na dependencia de acertos diplomaticos e acordos comerciais em novos 
patamares? Por esta raziio, as tendencias para a formac,;iio de uma Nova Organiza
c;ao do Espac;o Mundial, devem estar contextualizadas a partir do movimento e 
dos fatos que tern ocorrido no campo da organizac;ao dos espac;os nacionais. 

0 tema da crise do Estado tern sido bastante enfocado desde o surgimento 
das chamadas teorias da ingovernabilidade,7 que inauguraram o tempo das refor
mas, a partir da Alemanha e da Inglaterra nos anos 70 (OFFE, op. cit.). Dos fatores 
geradores desta crise, pode-se reconhece-los em duas ordens: uma institucional e 

7 Por "ingovernabilidade" deve ser entendida a explica<;ao que consiste no reconhecimento da 
incapacidade do Estado - e nao dos governos -em diminuir as desigualdades sociais e regionais e em 
promover efetivas politicas de desenvolvimento. Para CLAUS OFFE, o fracasso do Estado resulta, 
por urn !ado, " ... do excesso de expectativas, as quais o poder de Estado seve exposto sob as condi
r;oes da competir;iio partidtiria, do pluralismo associativo e de meios de comunicar;iio de massa 
relativamente livres" (. . .) e, de outro, porque " ... somente seria possivel absorver efetivamente a 
avalanche de exigencias, se pudessem ser anuladas as garantias juridicas cuja manutenr;iio tolhe 
a ar;iio do poder estatal" (1984:238-239) . 
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outra no plano da articulac;iio sociedade-territ6rio. No campo puramente instituci
onal, revelou-se a incapacidade do Estado em autofinanciar-se, de recolher tribu
tos e, conseqiientemente, em fornecer servic;os publicos com limites mfnimos de 
qualidade. Ja, no campo da articulac;iio sociedade-territ6rio, pela incapacidade em 
tratar de desequilfbrios regionais ou, quando niio, de simplesmente lidar com as 
diferenc;as e conflitos no plano territorial.8 Na America Latina, mais do que a crise 
do Estado, a chamada decada perdida (anos 80) produziu a crise polftica do Esta
do-nac;iio, em vista de que o mesmo tern falhado com uma ou mais das func;6es para 
as quais foi criado: "a de recolher impastos que assegurem o seu sustento, a de 
garantir a seguran~a dos individuos, a de garantir a moeda (e os contratos) e a de 
promover a coesiio da sociedade" (WEFFORT, 1991:176). Portanto, a crise vern 
produzindo o enfraquecimento da esfera de domfnio publico. 

A reforma do Estado, por sua vez, tem-se caracterizado por urn conjunto de 
medidas como: privatizac;6es de servic;os ou atividades exercidas pelo Setor Publi
co, extinc;iio de empresas estatais, desregulamentac;iio de leis trabalhistas e de di
reitos de assistencia e seguridade social. Todas elas cumprem basicamente dois 
objetivos: (a) reduzir gastos publicos e (b) criar urn ambiente favoravel de recupe
rac;iio das economias "nacionais" ( circunscritas em territ6rio nacional) no novo 
cenario de concorrencia global. Sao medidas que, em principio buscam a supera
c;ao do Estado de planifica~iio econ6mica 9 e de bem estar social, mas vern produ
zindo precipuamente, a minimiza~iio do espa~o de domfnio publico. A reestrutu
rac;iio economica, as crises polfticas, a reforma do Estado, etc., demonstram estar 
ocorrendo, contraditoramente a raziio da fundac;ao do Estado territorial moderno, 
a dissoluc;ao do espac;o publico. Conforme o pensamento de HANNAH ARENDT: 

(. . .) os imperativos da necessidade invadiram a est era publica de tal forma, 
que esta terminou por se desfigurar, transformando-se numa vasta adminis
trat;ao tecnica e burocratica que existe apenas em funqao da economia. (TEL
LES, 1990:42) 

8 Eo que apresentam, em geral, as amilises sobre a questao regional. No Brasil, EGLER aponta 
que a redu<;ao no ritmo do crescimento e a generaliza<;ao da subcontrata<;ao tern (1) gerado a 
perda da capacidade extrativa do Estado e, (2) como decorrencia, o " ... crescimento despropor
cional dos encargos sociais a um limite que inviabiliza qualquer politica territorial de distri
buir,;iio da renda com base nos instrumentos fiscais classicos, acentuando ... os conflitos distri
butivos regionais " (1995:222). A forma<;ao/integra<;ao de economias nacionais tern sido a razao 
maior da perda de autonomia regional (CANO & NETO, 1986:179-183; CARLEIAL, 1993:41; 
MAUREL, 1994:36-37). 

9 Par Estado de planificar,;iio econ6mica refiro-me ao que foi construido ap6s a crise de 29, em 
substitui<;ao ao Estado liberal, o qual passou a intervir na economia, planejar o desenvolvimento 
economico e gerir sistemas de bern estar social. Alem das formulac;oes keynesianas, a apresenta<;ao 
de urn Estado voltado para o social nao deixou de constituir uma rea<;ao a planifica<;ao socialista 
(BETHELHEIM, 1964). Nao deixa de ser significativo, entao, a coincidencia da reforma desse Esta
do com o desmonte da planifica<;ao centralizada das nac;oes socialistas em geral. 
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Considerando-se tais predominancias, a reorganiza<;ao do espa<;o tern assu
mido a configura~;ao duma intersec<;ao de dois pianos espaciais: urn, de abertura 
global, atraves da defini<;ao de normas mundiais de mercado 10 e outro, que grada
tivamente assume os caracteres de urn regionalismo global,11 produz urn ambiente 
de repactua<;ao, para urn novo ordenamento de rela<;6es contratuais, em comuni
dades economicas supranacionais. Estas, como a Uniao Europeia, tern sido delimi
tadas nas dimens6es das experiencias civilizat6rias, isto e, no espa<;o de conver
gencia cultural que congrega urn campo-condif;ao de rela<;6es contratuais em livre 
mercado. De urn !ado, elas estariam desimpedidas de diferen<;as culturais marcan
tes e, de outro, a nova dimensao territorial consubstancia a amplia~;ao da vivencia 
comum,12 atraves de novas moeda, legisla~;ao e divisao territorial do trabalho. 

0 quadro que segue procura apresentar uma sintese dessas altera<;6es nas 
varias escalas da organiza~;ao do espa<;o e as quest6es atuais que se apresentam 
como resultado desse amplo processo de reestrutura~;ao. Nele, a cada uma das 
escalas corresponde uma respectiva unidade ou dimensao geografica de abrangen
cia dos fenomenos em ambito hist6rico-social: o planeta, as comunidades econ6-
micas continentais, o Estado-na<;ao, as regi6es e as cidades. 

Na escala planetaria, desde o fim da bipolaridade geopolitica mundial o siste
ma de organiza<;6es internacionais vern consolidando o seu fortalecimento. Vern 
cumprindo urn papel articulador do espalhamento mundial de politicas publicas, 
por exemplo, da divulga~;ao de estrategias para a redu~;ao da mortalidade infantil, 
organizada pela Unicef na decada de 80. No plano comercial, a evolu~;ao do GATT 
para a OMC produz finalmente urn tecido, uma rede articulada, em que cada na~;ao 
nao depende mais exclusivamente de seus exercicios diplomaticos para fazer valer 
seus interesses comerciais, mas sim do seu poder de influencia junto aquela orga
niza<;ao. Durante a Guerra do Golfo pode-se perceber que os conflitos geopoliticos 
passaram naquele momenta a serem decididos a maneira de urn condominia de 
for<;as aliadas em defesa do Ocidente. Evidentemente nao se pode dizer que a es
trutura<;ao da ordem espacial nesta escala resume-se a isto, mas e licito observar 
que a exemplo destas, o sistema de organiza<;6es internacionais vern respaldando a 

10 Como a normatiza~ao geral sobre direitos de patentes industriais, sobre a propriedade intelectu
al; a cria~ao da Organiza~ao Mundial do Comercio em 1995, ap6s as negocia~fies da "rodada Uru
guai" promovidas pelo GATT levaram a importantes redu~fies de tarifas protecionistas e inclusive a 
aceita~ao de parte de alguns paises, como a Fran~a. a admitirem a elimina~ao de subsidios internos 
para a agricultura. 

11 A utiliza~ao do termo regionalismo global tern sentido anal6gico: de que a nova comunidade 
economica nao deixa de refletir uma expressao territorial contradit6ria da reestrutura~ao economica 
global, da mesma forma como tern se configurado o regionalismo no ambito do Estado-na~ao. Neste 
ambito, ver EGLER (op. cit. , pp. 218-225) . 

12 Neste contexto, a diminui~ao da soberania estatal vern permitindo o fortalecimento de nacionalis
mos e regionalismos, inclusos ao Estado territorial. Na Espanha, como urn exemplo de Estado multina
cional, observa-se de parte de varias nacionalidades, " .. . um desejo ... de estar presentes, com peso 
pr6prio e com personalidade concreta se possivel, no Parlamento Europeu" (MAUREL, op. cit. , p. 37) . 
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consolida<;iio do espa<;o mundial como urn campo propfcio ao avan<;o da unifica<;iio 
do mercado em ambito global. 

Na escala continental as comunidades econ6micas, associa<;6es de livre co
mercio OU OS chamados blocos de poder 13 tendem a estrutura<_;aO de urn quadro 
bastante complexo no qual torna-se diffcil generalizar. Entretanto, e possfvel apon
tar que estas novas abrangencias territoriais tern sido palco de integra<;iio econ6mi
ca, em que principalmente a moeda e os contratos sao objeto de unifica<;iio e homo
geneiza<;iio. Nesse sentido, faz as vezes do territ6rio nacional. 

0 territ6rio estatal-nacional e generalizadamente em todo 0 mundo urn territ6-
rio em crise, posto que, tanto nas escalas maiores como nas menores, as respectivas 
organiza<;6es polftico-territoriais vern ocupando fun<;6es antes exclusivas do Estado
na<;iio. Entretanto, mantem-se nesta abrangencia o campo majoritario do embate 
polftico de participa<;iio do indivfduo, bern como o mais comum sentimento de iden
tidade territorial. Nesse ultimo sentido, galgar a constru<;iio duma identidade mais 
abrangente que referende as atuais tendencias de unifica<;iio mercantile da estrutu
ra do direito, tal como o exemplo europeu, tern aparecido como a atual necessidade. 

No plano regional, internamente aos Estados-na<;6es, as modifica<;6es ate bern 
pouco tempo vinham sendo represadas pela supremacia da organiza<;iio do espa<;o 
estatal-nacional. Mas a incapacidade na resolu<;iio de conflitos de natureza territo
rial vern contribuindo para a defini<;iio de urn quadro de valoriza<;iio da regiao como 
o campo onde ocorrem desde a reivindica<;iio ate a constitui<;ao das polfticas de 
desenvolvimento regional. Consolida-se como o espa<;o de constitui<;iio do interes
se econ6mico generalizado a amplitude do territ6rio: e 0 ambiente de vincula<;iio 
da empresa e do investimento as demais necessidades, como a de reprodu<;iio da 
popula<;iio, da capta<;ao de tributos e das melhorias de infra-estrutura. 

A escala local, da cidade ou do bairro, caracteriza-se pelo ambito territorial 
em que os processos atuais resultam na perda da coesao comunitaria. Nele eviden
ciam-se os problemas de segrega<;iio espacial e de ruptura da solidariedade territo
rial. Enquanto a polftica local interessa as elites como uma possibilidade de ade
qua<;iio da cidade a globaliza<;ao, as classes populares interessa a consolida<;iio de 
urn espa<;o de garantia do emprego e da qualidade de vida. A solidariedade existen
te em fun<;iio da convivencia dos grupos no mesmo territ6rio passa a ser relativiza
da pelo uso de novas tecnologias e pela fragmenta<;iio do espa<;o. 

Proporciona-se com isso, a classifica<;iio do consumo - em shopping centers -
e da habita<;iio- em condomfnios isolados -, de forma a constituir-se a organiza<;iio 
de urn modo de vida que, ao mesmo tempo esta integrado globalmente e segmenta
do localmente. Enquanto isto, da solidariedade territorial dependem a organiza<;iio 
do modo de vida das classes populares para a sustenta<;iio da sobrevivencia e da 

B E o caso da chamada Bacia do Pacifico, area em que as alian<;as diio-se fundamentalmente pela 
associa<;iio de capitais, sob lideran<;a dos japoneses, o que niio pode ser confundido com uma associ
a<;iio de livre comercio, como o Mercosul ou o Nafta, nem tampouco, com uma comunidade economi
ca como a Uniiio Europeia, mesmo que estes possam ser tambem considerados urn bloco de poder. 
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qualidade de vida, e de poHticas de preserva~tao da esfera publica que relativizem 
os mecanismos de exclusao do mercado. 

APROXIMA~AO ESQUEMATICA DA REORGANIZA~AO DO ESPA~O 

Escalas Entidades politico-territoriais Novas dinamicas 

Planetaria Organiza<;oes internacionais - mundializa<;iio de polfticas publi-
(ONU, OMC, UNESCO, cas para a pobreza, de organiza<;iio 
OMS, FAO, etc.) , Cupulas da cidadania, ambientais. 
(G8, Grupo do Rio) e Trata- - regula<;iio do espa<;o mundial de 
dos (OTAN). integra<;iio; 

- estrutura<;iio da ordem entre na-
. c.<_oes e comunidades economicas. 

Continental Comunidades economicas e - integra<;ao como substitui<;iio de 
Associa<;oes de livre-comercio polfticas desenvolvimentistas; 
(UE, NAFTA, MERCOSUL, - substitui<;iio do papel do territ6-
etc.) . rio nacional; 

- espa<;o de integra<;ao cultural. 
Estatal- Federa<;oes e Estados-na<;6es - crise de financiamento do Esta-
nacional (ex. : Brasil, EUA, Fran<;a, do; 

Reino Unido, etc.) . - ambiente de reforma e redu<;ao 
da esfera publica; 

- espa<;o tradicional do embate 
politico; 
- diminui<;ao valorativa da impor-
tiincia do sentimento de nacionali-
dade. 

Regional regioes intra-nacionais e esta- - disputa interregional por capi-
dos federados (Nordeste bra- tais; 
sileiro, Rio Grande do Sui, - descolamento do Estado-na<;iio, 
pais basco, Norte da ltalia, aproxima<;ao e integra<;ao nas co-
etc.) munidades economicas; 

- disputa entre o capital monopo-
Iista e segmentos populares pelo 
or<;amento do Estado; 
- busca de reconversao das eco-
nomias locais . 

Local municipio, cidade. - segrega<;ao espacial entre classes 
sociais; 
- apropria<;iio irregular do territ6-
rio; 
- amplia<;iio da periferia urbana; 
- ruptura da solidariedade territo-
rial/disfun<;iio da esfera polftica. 

Em sintese, a cada uma dessas escalas ou abrangencias, corresponde urn con
junto particular da realidade e suas respectivas estruturas de sustenta~tao da ordem. 
Mas, o fato que parece ser novo e que tais ambitos territoriais nao estao com uma 
organiza~tao estabilizada do poder e da economia. 0 momenta e de reestrutura~ao, 
de redefini~tao dos poderes nas diversas entidades poHtico-territoriais. Disto, ao me
nos pode-se concluir que nao esgotaram-se as necessidades de participa~tao politica. 
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