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DESENVOLVIMENTO E GEOGRAFIA: 
UMA SINOPSE SOBRE 0 COMPROMISSO SOCIAL EM FUN<;AO DOS VALORES 

0 FERMENTO HIST6RICO DE UM CONCEITO 
REVOLUCIONARIO 

A actual concep<;:ao de "desenvolvimento", que se as
socia a no<;:ao de "progresso" mais difundida no mundo 
ocidental, parece remontar aos seculos XVII e XVIII, com 
o advento das ideias iluministas na lnglaterra (John Locke, 
Newton) e Rolanda, depois noutros pafses europeus. 
Embora venha na sequencia de pensamentos filos6ficos e 
politicos com origem no humanismo renascentista e na 
Reform a protestante ( oposic,:ao aos val ores de predestinac,:ao 
e de urn imobilismo ditado por princfpios de coesao social 
fixados pela religiao)1

, difunde-se desde o seculo XVIII em 
associac,:ao com o movimento ideol6gico de promoc,:ao do 
liberalismo e de afirmac,:ao dos valores do individualismo 
e do progresso material (fomentado pela Revoluc,:ao Indus
trial). A influencia dos enciclopedistas (ex.: Diderot) foi 
relevante e teve continuidade no pensamento evolucionista 
dos seculos XVIII e XIX (ex.: Lamarck e Darwin). Tratou
-se de urn contexte em que se difundiu o experimentalismo, 
a valoriza<;:ao da ciencia e da educa<;:ao. As disponibilida
des econ6micas de uma elite educada e em expansao - pro
piciadas pela apropriac,:ao selectiva de recursos com a indus
trializac,:ao e com a explorac,:ao colonial - permitem uma 
afirmac,:ao europeia e depois americana nesse domfnio. 

PERTINENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
GEOGRAFIA NOS TEMPOS MODERNOS 

A geografia hodierna nao foi excep<;:ao, no referido 
contexte, fruto da preocupac,:ao do naturalista e viajante A. 
von Humboldt e do discfpulo C. Ritter em conhecer, sis
tematizar e difundir, mas tambem de outros que procura
vam igualmente responder a necessidade econ6mica e 
polftica de apropriar (conhecer e dominar) os "novos" 
territ6rios, fontes de recursos para o processo tornado como 
"de valorizac,:ao das na<;:oes" europeias. 

Desta forma, o papel da geografia nunca deixou de ser 
tambem essencial nos diferentes sistemas educativos 

• Centro de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidade 
de Lisboa. 

1 Deve notar-se, a prop6sito, que "desenvolvimento" - da composi~iio 
"des + envolver" - manteve a polissernia de "envolver" (do latirn invol
vere, fazer rolar ate baixo, fazer cair a rolar, enrolar, envolver). Por urn 
lado, este termo denota a ideia de "rnovirnento potencialrnente destrutivo"; 
por outro, permite urn levantamento semantico diverso: formar novelo I 
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(juntamente com as outras disciplinas de valorizac,:ao cul
tural), como instrumento do poder (econ6mico, polftico) 
que contribui para a configurac,:ao ideo16gica dos indivfdu
os, como e o caso da consciencializac,:ao de perten~a e de 
domfnio territorial. Sublinha-se aqui o que foi a afirmac,:ao 
do Estado-nac,:ao e o permanente fomento do potencial de 
mobilizac,:ao (capacitac,:ao) das pessoas para desfgnios diver
sos inerentes ao sistema em que se inserem (cf., por ex., 
LACOSTE, 1976). 

A GRANDE DIFUSAO DA CONCEP<;AO SUBDE
SENVOLVIDA DE DESENVOLVIMENTO 

De forma generalizada ao Iongo de todo o processo de 
industrializac,:ao - intensificac,:ao desigual da actividade 
humana que agigantou as concentrac,:oes e desguarneceu 
areas tornadas perifericas ou marginais aos eixos de cres
cimento - prevaleceram os val ores positivistas e utilitaristas. 
Estes sao coerentes com a crenc,:a optimista no progresso 
tecnico e cientffico como soluc,:ao suficiente para os pro
blemas do mundo (cientismo e tecnicismo), nomeadamen
te o profundo e crescente desnivelamento na distribuic,:ao 
de riqueza e de competencias, bern como o avolumar das 
externalidades negativas do crescimento. As revoluc,:oes na 
automatizac,:ao e na gestao, permitindo a massificac,:ao da 
produc,:ao e do consumo, propiciaram uma interpretac,:ao 
geral de "exemplaridade" de urn modelo de crescimento 
linear. Teorias surgiram a justifica-lo, sugerindo que os 
pafses mais pobres apenas teriam o seu processo de "mo
dernizac,:ao" em atraso ou que o crescimento econ6mico se 
"difundiria naturalmente" para as areas "atrasadas" (cf. 
BROWETI, 1980). Tal como a economia, tambem a socio
logia e a psicologia social, influenciando a geografia (es
pecialmente no p6s-guerra) foram instrumentalizadas no 
sentido do controlo social e a modelizac,:ao da realidade. 0 
planeamento do desenvolvimento afirmava-se nas polfticas 
de "desenvolvimento regional", formas impostas de cima 
para baixo de estruturar a economia, a sociedade e o ter
rit6rio. Com efeito, embora o imperative do neopositivismo 

I confundir ou tapar I cobrir. Assirn, o sentido etirnol6gico de "desenvol
ver" (oposto a "envolver") podera ser de desenrolar, esclarecer, destapar, 
descobrir (oposir<iio ao obscurantismo), mas tarnbern de "anular urn mo
virnento potencialrnente destrutivo". Uma ilustrar,:ao rnetaf6rica do con
ceito pode ser conseguida fazendo-o corresponder ao proccsso de transi
~ao entre urna sernente (que se descobre, ao germinar) e o ser vivo em 
que ela se trans forma, ap6s efectuar certas trocas e interac~oes com o rneio. 
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afirmasse a "neutralidade", o distanciamento apenas servia 
aos que queriam a organizac;ao do crescimento segundo o 
modele de "racionalidade"2 adoptado - os detentores do 
poder. 

AS CONTESTA<;OES QUE NAO "BELISCARAM" 
A PASSIVIDADE DOS FAVORECIDOS. 

As contestac;oes ao referido modele eram minoritarias 
enquanto houve suficiente excedente da riqueza produzida 
para satisfazer os mais reivindicativos. Ate meados dos anos 
60, as teorias da dependencia (P. Sweezy, P. Baran, etc.), 
principal eixo de expressao de autores marxistas e neomar
xistas, com abordagens estruturalistas, niio podiam ofere
cer mais que uma abordagem tomada como pessimista. A 
teoria anarquista3 apresenta-se demasiado subversiva ao por 
em causa uma "sociedade do ter" e s6 vern a reflectir-se 
em autores influentes com o aproximar do decenio de 70 
e deste em diante (ex. ScHUMACHER, 1973). 

0 progresso tecnico foi muito mais nipido que a neces
saria valorizac;ao cultural para tirar urn proveito harmoni
oso do mesmo. A elitizac;ao nao negava a massificac;ao da 
instrw;:ao, mas esta opunha-se a uma educac;ao particular
mente incidente em valores para uma "sociedade do ser" 
( ... consciente, crftico, tolerante, solidario, emancipado, 
flexfvel, etc.). Pelo contrario, o keynesianismo e as buro
cracias estatais colocavam as condic;oes de rigidez e 
"patemalismo" social que se adequavam a expansao do 
assalariato e a permanencia de uma cultura assistencialista, 
de dependencia. Verificava-se urn paralelismo ("infantili
zac;ao" dos dominados) nas relac;oes internacionais, em que 
as atitudes e praticas (neo)colonialistas impediam verdadei
ras autonomias e mantinham os contrastes que sustentavam 
o sistema de "distribuic;ao" da riqueza. 

EMPOWERMENT, OU "COMO OS PROBLEMAS 
DOS POBRES JA INTERESSAM A TODOS" 

No entanto, os fen6menos localizados de valorizacrao 
social induzidos pela riqueza produzida e por formas par
ticulares de reacc;ao a crises alimentaram as condic;oes de 
ruptura do sistema. Para alem dos movimentos ideol6gicos 

2 Pr6prio da economia (tanto positiva como normativa) e a sua 
plausibilidade e, de facto, construfda em torno da teoria da racionalidade. 
Esta e tao expressiva e normativa como a moralidade, e qualquer delas 
apresenta concep~oes diferenciadas conforme se apresente como conven
cional ou alternativa (cf. HAUSMAN e McPHERSON, 1996). De forma 
ilustrativa: «Quando n6s dizemos que e racional para os indivfduos ter 
cuidados de saude, n6s estamos a exprimir a aprova~ilo de o fazer e a 
sugerir que as pessoas devcm ter garantidos os cuidados de saude. De 
forma amiloga, caracterizar uma escolha como irracional (ou imoral) e 
condena-la e nao apenas descreve-la» (idem, 25) 

3 Que foi, inclusivamente, alimentada por dois ge6grafos eminentes, 
nos finais do seculo XIX, mas com influencias posteriores: Elisee Reclus 
e Pyotr A. Kropotkin. Para ambos, a <<obra geografica fazia parte da sua 
pratica de anarquia ( ... )» (UNWIN, 1992, 89). 
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e polfticos mais ou menos apoiados pelo poder sovietico 
(mais tarde tambem pelo chines), com repercussiio nos 
dialogos e negociac;oes geopolfticas mundiais, varias expe
riencias surgidas para combater a crise dos anos 30, com 
recurso ao "factor humane" - com destaque para o "desen
volvimento comunitario" - foram tambem formas inova
doras e alternativas de contribuic;ao para o ordenamento4 • 

A sucessao de outros exemplos propiciou urn "rastilho" en
cadeado de ideias polfticas "subversivas", com efeitos numa 
mudancra global que pos em causa os valores da moderni
dade: 1) a experiencia israelita das aldeias comunitarias e 
de diversas formas cooperativas; 2) a transposic;ao das 
"tecnicas sociais" baseadas no "autocentramento" para 
minorar os efeitos da explorac;ao e das formas sobrancei
ras de "auxflio" as col6nias e p6s-col6nias (India, Gana, 
etc.); 3) os efeitos induzidos pelas "lic;oes da 2" G. Guer
ra", pela polftica de blocos, pela acc;ao da ONU e de outras 
organizac;oes (independencias; feedback das contradic;oes 
existentes); 4) a pluralizacrao da informacrao e a conscien
cializac;ao crescente e generalizada por via dos mass me
dia; 5) as desilusoes associadas a Guerra do Vietname; 6) 
a influencia papal de Joao XXIII e do concflio Vaticano II; 
7) a emergencia do pensamento ecologista e ambientalista 
(ex. Clube de Roma); 8) o movimento de "Maio de 68" e 
outros de reivindicac;ao dos direitos civis; 9) o fiasco da 
"Revoluc;ao Verde" ... 

A competitividade crescente dos Novos Pafses lndustri
alizados, o empolamento ameac;ador de varios tipos de 
pobreza (com implicayoes em guerrilhas, criminalidade, 
instabilidade social) e os saltos nos custos das materias
-primas e energia (anos 70 e 80) "faz lembrar" a todos que 
o stress ambiental e excessive, que certos funcionamentos 
econ6micos e politicos nao cumprem os objectives, que o 
planeamento existente niio satisfaz (ineficiencia geral). 
Assim, as diferentes formas de descentralizac;ao sao 
cedencias de poder (logo, transmissiio e/ou partilha de 
responsabilidades) para comprometer os actores mais 
reivindicativos nas reestruturacroes necessarias. 

DA CRISE DAS CI:ENCIAS SOCIAlS A ASSUN<;AO 
DO COMPROMETIMENTO POLITICO 

A. (lr)realidade e representa~ao do desenvolvimento 
0 fen6meno de ascensiio da ideia de "co-responsabili

dade individual" em todas as questoes sociais e tambem a 
tomada de consciencia das fortes limitac;oes da ciencia em 
questoes de desenvolvimento (humane, social, econ6mico, 
territorial). Desta forma, a perda de confianc;a nos valores 
(neo)positivistas reflecte a falha destes em abarcar a multi
dimensionalidade inerente ao conceito de desenvolvimen-

4 Caso do plano de ordenamento do Vale do Tennessee (TVA, USA), 
em 1933. Sobre este e outros exemplos de formas pioneiras de aplica~ao 
da "educa~ao social activa" para a emancipa~ao comunitaria, cf., por ex., 
BIDDLE et a[. ( 1967). 
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to, reivindicado como o processo de desdobramento das 
potencialidades criadoras de uma sociedade (cf. SMITH, 
1977), que passa pela justi~a social (SMITH, 1994; KoLM, 
1996). Ou seja, o isolamento do cientista passou a ser visto 
como o afastamento da realidade, dos problemas sociais, 
pela sua falta de participa~ao, incluindo o facto de rejeitar 
a incidencia nos aspectos qualitativos e a "linguagem em 
que as tensoes e as necessidades se exprimem": a dos 
valores (CLAVAL, 1973, p. 136). 

Estes aspectos foram alvo de intensa discussao nos anos 
60 e a geografia nao escapou a polemica. As pr6prias geo
grafias da percep9ao e do comportamento, formas evoluti
vas do neopositivismo, ja punham em causa a capacidade 
de representa~ao da ciencia e dos modelos5, o que foi apro
veitado por autores da geografia radical para desenvolver 
a crftica as bases do proprio conhecimento geografico e da 
sua utilidade social. Alias, David Harvey e William Bunge 
sao talvez os casos mais conhecidos de autores que troca
ram o paradigma funcionalista e os interesses da tecnocracia 
nos anos 60 por uma geografia (e mesmo ac~ao) compro
metida com a mudan9a social alguns anos depois (cf. 
RACINE, 1976). Os trabalhos de BUTfiMER et a[. (1969) e 
BUTTIMER (1974), sao exemplos de outra abordagem crfti
ca (humanistica), demonstrando a necessidade de assumir 
a humildade de aceitar as contribui~oes das diver-sas dis
ciplinas para a pratica da geografia (interdisciplinaridade), 
na medida em que esta tern o seu papel essencial na for
ma9ao da consciencia crftica dos cidadaos (para a ac9ao 
consciente e criativa), ao possibilitar uma permanente 
(re)interpreta~ao do meio e do contexto em que vivem. 

B. Suscitar a multiparticipa-;ao no desenvolvimento: 
fun-;ao social da geografia 

Contra a 16gica linear do modernismo, todo o processo 
de o repensar, em multiplas perspectivas, da Iugar a urn 
certo relativismo ou a uma tolerancia sistematica mas crf
tica. Num mundo em que a mobilidade do capital obriga 
a reequacionar permanentemente a coloca9ao relativa de 
pessoas e lugares, face a necessidades e valores adquiridos 
(dominies do material e do imaterial), a manifesta~ao da 
diversidade (econ6mica, ambiental, cultural, intelectual, 
etc.) surge como uma consequencia do empenho dos agen
tes que reagem a especializa9a0 tendencial do modernis
mo, o que s6 pode ser conseguido recorrendo a dimensao 
politica6, a da argumenta9ao, !uta e/ou negocia9ao para a 

5 A accita~ao corrente do mundo observado mais ou menos como e 
percebido remete para o problema da reprcsenta~ao (cf., por ex., H ENRI· 

QUES, 1996), que sc pode resumir grosseiramente nos seguintes termos: 
a leitura da realidade e sempre o resultado de uma percep~ao, logo do filtro 
cultural e te6rico que estrutura cada subjectividade. A de urn mange 
medieval sera certamente totalmente diferente da de urn ge6grafo moder
no dedicado a estudos de interac~iio espacial, mas a deste nao ser~ igual 
a de urn actual orientado para a compreensao das condi9oes de desenvol
vimento local numa dada regiao, por exemplo. 

• Sobre a discussao do cankter (a)polftico da investiga9ao cf., por ex ., 
HAMMERSLEY ( 1995) 

afirma9ao de direitos e de posi96es. 0 proprio antropo
centrismo contido na visao modema e discutido em termos 
de perspectivas de desenvolvimento, 0 que leva a concep-
9aO de uma p6s-racionalidade, no contexte de p6s-mo
dernismo7 que tern vindo a ser exposto, na qual a classica 
"objectividade" deixa de poder fazer sentido (cf. UNWIN, 
1992). 

Assim, qualquer tentativa de constru~ao de uma "objec
tividade" tera de passar pelo reconhecimento da contextua
lidade do conhecimento- tambem conhecido por "situacio
nismo"8 - e pelo respeito pelas contribui~oes de todas as 
6pticas incidentes num fen6meno que se quer analisar 
"cientificamente". Porem, como nem sempre e possivel a 
concilia9ao de perspectivas, ha que manter urn dialogo 
plural entre elas, urn "forum transdiciplinar de 'razoes 
constituintes"' (cf. MoRENO et al., 1997). Claro que esta 
abordagem de "dialogo a fortiori" reflecte os actuais va
lores de tolerancia, num contexte s6cio-polftico e cultural 
de aprofundamento da democracia, vivido pelo autor (nao 
necessariamente por ge6grafos de outras areas do mundo), 
em que a multiparticipar;ao cientffica- expressa em todos 
os encontros onde a interdisciplinaridade e requerida (caso 
evidente dos sistemas de educa9a0 e de planeamento) - e 
uma pequena expressao da concorrencia mais geral das 
diferentes for9as sociais para a realizar;ao dos objectives de 
desenvolvimento inscritos pelos poderes institufdos e su
cessivamente investigados (se possfvel, por via da inves
tigar;iio pratica9) pelos cidadaos intervenientes na vida 
publica. Nesse sentido, a "cultura de avalia9ao" (e ineren
te aplica9ao de valores) afirmada como desejavel por res
ponsaveis politicos, nao pode deixar de ser tambem uma 
"cultura de aprendizagem" (social), desiderata de simulta
nea emancipa9ao e responsabiliza9ao dos indivfduos- em 
que a geografia tern de ter urn papel essencial - no pro
cesso de desenvolvimento. 
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