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Harm de Blij (1 935), ge6grafo norte-americana 

de origem holandesa, publicou em 2008 The power of 
place. Geography, destiny and globalization's rough 
landscape. Especialista em Geografia Humana, 
desigualdades de desenvolvimento, geopolitica e 
questoes ambientais e com experiencia em varias 

institui~oes universitarias dos EUA, Blij tem divulgado 
a Geografia nos meios de comunica~iio social da 

America do Norte com o prop6sito de valorizar a 
importfmcia formativa da literacia geogrMica e 
destacar a sua pertinencia na compreensao do mundo 
contemporaneo e das mudan~as estruturais que viio 
ocorrendo, como as derivadas de fen6menos como o 
aquecimento global. Esta preocupa~iio reflectiu -se em 

trabalhos anteriores do mesmo autor, como o Why 
Geography Matters (2005). 

Ambos os trabalhos de Harm de Blij, transversais 
a um conjunto alargado de temas geogrMicos, devem 
ser entendidos na sequencia do debate que, a 
prop6sito da compressao do espac;:o-tempo derivado do 
desenvolvimento tecnol6gico aplicado aos transportes 
e as comunica~oes, teria apontado para a fim da 
importancia de dais elementos fundamentais da 

Geografia - a distancia e a localizas;iio e, com isso, 
para o fim da sua relevancia conceptual e empirica. 
Seguindo obras como Global financial integration: the 

end of Geography (O'BRIEH, 1992) au 0 mundo e plano 
(FRIEDMAI~, 2005), a espa~o geogratico mundial tenderia 

para uma superficie lisa e homogenea onde a regra e a 

l iberdade de circulac;iio dos fluxes e a igualdade de 
oportunidades, dependendo estas apenas de factores 
como a maier au menor conectividade as redes 

tecnol6gicas de comunicac;:iio que unem um mundo 
cada vez mais comprimido. Com The power of place, 
Blij rejeita este mundo onde a localizas;iio e o efeito 

de atrito da distancia niio diferenciariam os lugares 
entre si e faz uma viagem de 280 paginas par temas 

que diio heterogeneidade aos territories e lhes 
conferem desigual poder. Par isso, o mundo de Harm 
de Blij e geogrMico, marcado par barreiras e 

desigualdades expressas em varias escalas geogrMicas, 
das quais resulta uma sociedade global de populas;oes 

com oportunidades assimetricas. 
Neste mundo rugosa, a posis;iio geogrMica e um 

factor relevante e condicionador. A localiza~iio das 
actividades econ6micas, des conflitos, des riscos e as 
territorialidades individuais sao componentes estra

tegicas num mundo em constante mudan~a. Embora 
sem o citar, Harm de Blij confirma a tese de Richard 
Florida (2008), para quem nao e irrelevante onde se 
nasce nem onde se vive. Como refere Blij "On 

average, being born in the core confers certainties 
and opportunities unattainable in the periphery. The 

exceptions are too few; the disparities grow wider. 
Geography and density are tightly intertwined" (2008: 

17). Estes factores locatives, nem todos passiveis de 
escolha e de mudanc;a (como e o case do Iugar de 
origem), limitam au ampliam as op~oes individuais e 
colectivas. Seguindo Amartya Sen (2003), citado neste 
trabalho, a fragmenta~iio deste mundo assimetrico 

ocorre entre os que tem mais e menos liberdade de 
op~oes. Essa capacidade de escapar a destines 
fatalistas sera um importante meio de afirma~ao e 

resiliencia. 
Para Blij, esta desigualdade torna -se evidente 

na comparac;:iio entre popula~oes com territo rialidades 

mais confinadas e uma minoria, adjectivada par este 
ge6grafo como globalizada, com maier capital de 

mobilidade. Esta divisiio opoe os que se limitam a uma 
territorialidade restrita, vivida em lugares pr6ximos do 
espac;:o geogrMico de origem e aqueles que, com maier 
potencial de escolha, alargaram horizontes e espa~os 
de vivencia. Este esquematismo, se bem que sedutor, 
nao aprofunda a tematica das identidades territoriais 
e da multiterritorialidade ja tratadas par outros 
autores, como Rogerio Haesbaert (2004). 

Com efeito, a fragmenta~iio niio esta apenas na 

assimetrica distribui~iio (social e espacial) do capital 
da mobilidade mas tambem na forma como cada 
individuo sintetiza, na sua vida quotidiana, as 
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diferentes dimensoes do espac;:o geogrMico contem
poraneo: o espac;:o continuo, de maior inercia e perenidade, 
de metrica euclidiana, marcado por fronteiras (e que se 
traduz, por exemplo, pela nacionalidade) e urn espac;:o de 
fluxos e vertices, associado a rapidez e a uma metrica 

topol6gica (que se concretiza em diversas dimensoes de 
identidade definidas por redes descontinuas, reais ou 

virtuais). Passando a margem deste debate, Harm de Blij 
deixa a indicac;:ao que cerca de 97"~ da populac;:ao mundial 
organiza o seu quotidiano em redor do seu lugar de 
nascimento e apenas 200 milhoes de pessoas residem fora 
dos paises de nascimento - um reduzido capital de 
mobilidade que deixa a maioria na forte dependencia das 
inercias locais. A globalizac;:ao estreitou o mundo e reduziu 

barreiras mas, na mobilidade espacial da populac;ao, 
persistem entraves fronteiric;:os, herdeiros do nacionalismo 

que ainda domina as relac;:oes internacionais. Para Blij, o 
assimetrico capital de mobilidade espacial e um importante 
factor de desigualdade entre as populac;oes. Um exemplo: 
nos Estados Unidos da America, em media, uma em cada 

sete familias muda de residencia em cada ano. Noutros 
paises, como a india, essa permeabilidade espacial nao 
ocorre devido a barreiras e condicionalismos: de economia, 
casta, religiao e, entre outros, a lingua. 

Para este aut or, as migrac;:oes internacionais 
reavivam demografias depressivas em continentes como a 

Europa, atenuam as desigualdades de desenvolvimento e 
estruturam redes globais de circulat;:ao de capital, 

sustentando, com as remessas dos emigrantes, 
interessantes fen6menos de desenvolvimento local nos 
pontos de partida. Estas deslocac;:oes podem tambem 
contribuir para a constrw;:ao de um mundo mais 

dialogante e tolerante. Contudo, a realidade nem sempre 
o confirma. A rugosidade do mundo nesta materia e 

tambem resultado da instrumentalizac;ao politica destas 
migrac;:oes, com discursos que variam entre as acusac;:oes 
de descida dos salaries medias, aumento do desemprego 
nos lugares de chegada e a diffcil gestao de lugares 

multiculturais como, exemplo citado por Blij, Sidney na 
Australia. Este ultimo argumento contraria a tese de 
Richard Florida (2008) sabre a mais-valia dos lugares 
culturalmente diversificados. Harm de Blij alerta ainda 
para corredores de fractura e tensao, como a fronteira 

entre o Mexico e os Estados Unidos da America, com 
uma import1mcia que nao diminuiu com a integrac;:ao 
de ambos os paises na NAFTA (North American Free 
Trade Agreement). Porem, facto apenas aflorado 

neste trabalho, os maiores quantitativos de deslocados 
ocorrem no sentido Sul-Sul e nao no mais mediatizado 
sentido Sul·Norte, este ultimo aqui considerado como 

o core geoeconomico mundial. E dentro dos territories 
nacionais, como na Colombia ou em Angola, que as 

populac;oes mais se movimentam, ou entre territories 
vizinhos , sobretudo com fronteiras mais difusas e de 
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dificil controle, como a linha entre o Zimbabwe e a Africa 

do Sul, num tradicional corredor de comunicac;:ao entre os 
dais paises. 

Seguindo o prop6sito de desconstruc;:ao do conceito 
de mundo homogeneo e plano, o livre de Harm de Blij 
dedica um capitulo a Geografia da lingua, um outro factor 
de diferenciac;:ao e rugosidade. Para este ge6grafo, a ideia 
irrealista de um mundo isotr6pico e comprimido pelas 

tecnologias de informas:ao significaria a homo-geneizac;:ao 
em torno de uma lingua franca, o ingles. 0 dominic deste 
idioma confere as populac;:oes vantagens comparativas 

relativamente a quem se confina a contextos territoriais 
de linguas minoritarias e regionalizadas. Com o ingles 
domina-se a tecnologia e 0 comercio mundial, discutem· 
se as questoes relevantes das relac;:oes internacionais e 
viaja-se pela rede de aeroportos, hoteis, sedes de 
empresas e universidades (num espac;:o mais topol6gico 

que euclidiano). Apesar disso, o dominic de outras lfnguas 
pode ser uma vantagem comparativa e um capital de 

diferenciac;:ao. Tambem neste ponto, a localizac;:ao e o 
lugar sao importantes. A liberdade de escolha e de 
conduc;:ao dos destines individuais e colectivos depende 
tambem do contexte linguistico no qual cada urn se 
forma. Tambem aqui se define o maier ou menor poder 
de cada Iugar e, em consequencia, das populac;:iies que o 
habitam, que ali trabalham ou que, de outra forma, o 

apropriam. Para Blij, tambem na territorialidade das 
linguas se comprova a importancia da localizac;:ao e, com 

esta, da Geografia. 
A assimetria de poder entre os lugares passa 

ainda pela religiao, importante factor de identidade 
das populac;:6es e das paisagens culturais. Para Blij, o 
car;kter restritivo e condicionador da formac;:ao 
religiosa e a recente deriva fundamentalists de alguns 
credos podem limitar a mobilidade socio·espacial. 

Consoante o extremismo e o grau de separac;:ao com o 
Estado, a religiao podera diferenciar os nfveis de 

poder entre os lugares e comunidades humanas e 
constituir urn factor de atrito espacial. Como sublinha 
Harm de Blij, tambem nesta tematica sao importantes 
o Iugar e o contexte social e religiose mais ou menos 

tolerante no qual cada um nasce. Este factor locative 
e visfvel quando se comparam os espac;:os urbanos com 
os espac;:os de menores densidades, uma fractura ainda 
evidente em muitas regioes do globe. Num exemplo 
citado, Harm de Blij refere que a discriminac;:ao dos 
intocaveis, cerca de 15% da populac;:ao indiana que, 

pelo sistema de castas, esta na base da hierarquia 
social, e mais rigorosa fora que dentro dos centres 

urbanos. Tambem neste aspecto, continua actual o 
'onde' referido por Amorim Girao, em 1936, enquanto 
rumo orientador e principal preocupac;:ao da Geografia. 

Nesta caminhada pelas rugosidades do e spac;:o 
geogratico, que enfatizam a localizac;:ao enquanto 
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factor de diferenciac;i!O, Harm de Blij destaca tambem 

o aumento quantitative da populac;ao mundial e o 

consequente acrescimo do grau de humanizac;ao da 

superffcie terrestre. Estes dados, associados ao 

desenvolvimento tecnol6gico, a velocidade e concentrac;ao 

territorial da demografia e as consequentes interfenf!ncias 
humanas em sistemas naturais q ue buscam, eles pr6prios, 

novas equihbrios, confrontam a sociedade contemporanea 

com novas e velhos riscos. Contudo, tambem neste ponte o 

mundo ni!O e plano e a localizac;ao e um factor de 

diferenciac;ao e/ou predisposic;ao para determinadas crises. 

Enfatizando a omnipresenc;a do risco e o facto de a Terra 
ser, na sua totalidade, um planeta vulneravel a ameac;as 

c6smicas, como os meteorites, Blij percorre temas como a 

Geografia das doenc;as, o aquecimento global, os sismos, as 

tsunamis, os deslizamentos, as cheias au as tempestades 

para, num mundo hoje mais habitado, sublinhar a ideia da 

desigualdade em termos de exposic;ao, prevenc;ao e 

resposta perante situac;oes de doenc;a ou catastrofe. Como 

ref ere este au tor, poucos viverao num santuario de 

seguranc;a mas cada Iugar apresenta a sua propria 
combinac;ao de susceptibi-lidade ao risco: "Farmers in 

Bangladesh live with dangers unimagined by farmers in 
France. The shaking ground familiar to many Indonesians is 
not a part of life in Brazil. The Russia of the Urals does not 
live in fear of the volcanoes towering over Kamchatka. 
Every place in the world has its own combination of risks. 
The variability of power of nature spells acute and 
immediate danger for some, comparative safety for 

others, but no sanctuary for none" (2008: 135). Segundo 
Blij, cerca de 2 bili6es de efectivos populacionais habitam 

contextos espaciais vulneraveis. Para este ge6grafo, o 

aquecimento global podera colocar em risco algumas ilhas 

de baixa altitude, como as Maldivas ou Kiribati, deltas 

como o Bangladesh, ou mesmo alguns espac;os urbanos 

litorais. Sem utilizar esta expressao de forma directa, Blij 

refere-se ao conceito de resiliencia, que muda de Iugar 

para Iugar, o que confere a tematica des riscos uma 

dimensao geografica importante. "The potential dangers 
from rising sea level to inhabitants of /ow-lying areas of 

rural Bangladesh ore very different from those 
confronting urban ports of Pacific Rim China where 
resources needed for responses ranging from 
relocation to remediation are far more plen t iful" 

(2008: 238). Com efeito, uma potencial crise na 

conurbac;ao T6quio-Yokoama, localizada no encontro 

de 3 placas tect6nicas, sera atenuada: na 6ptica da 

pre, enc;ao, pela qualidade anti -sismica das 

construc;oes; e , no que respeita a reacc;ao, pela cadeia 

de ajudas que se envolveriam com uma regiao urbana 

com importimcia mundial. Para Blij, nao seria 

imaginavel igual interesse per uma crise semelhante 

noutras cidades posicionadas fora deste eixo central. 

De facto , o poder de cada Iugar e das populac;oes que 

o vivem depende muito da exposic;ao e da capacidade 

de reacc;ao aos potenciais riscos, naturais ou 

tecnol6gicos, susceptfveis de os afecta r. 
Os pafses centrais serao mais consistentes na 

reaq:ao as catastrofes ambientais mas, mesmo nestes, 

como sucedeu com a onda de calor em Franc;a, em 

2003, algumas populac;oes serao mais vulneraveis que 

outras: neste case, foram idosos a maier parte das 

vftimas des cerca de 30 mil 6bitos que ocorreram. 0 

furacao Katrina, de 2005, afectou sobretudo os mais 

pobres des residentes de New Orleans. Para Homer

Dixon (2006), citado neste livre, est as crises 
ambientais, numa tematica tambem explorada pela 

Ecologia Polftica, podem contribuir para situac;oes de 

inseguranc;a e tensao social, sobretudo em pafses com 
baixo fndice de desenvolvimento humane. 

Destas rugosidades resulta uma demografia 

mundial segmentada em termos de saude e qualidade 

de vida. Tambem neste aspecto, nao e igual ter-se 

nascid o neste ou naq uele grupo social, aqui ou ali, 

num territ6rio com poder econ6mico, tecnol6gico e 
organizativo de combate a doenc;a ou, num out re 

extreme, em territories onde sao mais fortes as 

possibilidades de morte prematura. Apenas um 

exemplo: quando, nas duas ultimas decadas do seculo 

XX, ao lange do Rio Grande, a febre de dengue atacou 

os EUA e o Mexico, foram diagnosticados 64 cases na 

margem norte, e 62514 na margem sul. Apesar da 

proximidade geogratica, a distancia esta nos indices 

de pobreza e nas condic;oes sanitarias. 

Os Objectives de Desenvolvimento do Milimio 

dao relevo aos indicadores de saude e, sobretudo, as 

doenc;as que afectam em especial os pafses mais 
pobres. Contudo, nas ultimas decadas fo i visfvel o 

retrocesso na esperanc;a media de vida de alguns 

paises africanos, pela difusao do virus HIY mas 

tambem pela expansao de doenc;as tropicais. As 

alterac;oes climaticas e a concretizac;:ao de alguns 
projectos de desenvolvimento mal planeados, como a 

construc;ao de barragens e a consequente criac;ao de 
lagos artificiais, deram novo impulse a doenc;as como a 

malaria. A rna qualidade da agua, quer pelo 

crescimento demogratico, quer pela difusao de faces 

poluidores, esta na origem desta fragmentac;ao 

sanitaria. Blij cita mesmo o case part icular do Ganges, 
urn des mais polufdos curses de agua do mundo que, 

pela sua apropriac;ao religiosa, tern propagado muitas 

doenc;as. Os conflitos, a fame e as mas condic;oes 
sanitarias, te rn proporcionado, nos finais do seculo XX 

e inicios do seculo XXI, a difusao da c6lera em regioes 
como Angola, Darfur, Somalia ou Ruanda. 

A corrupc;ao mas tambem o desinvestimento em 

sistemas de saude, sobretudo no contexte de politicas de 

restric;ao des investimentos publicos nesta area (na 
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chamada Era do Ajustamento Estrutural, aplicada em 
muitos paises no final do seculo XX), estao entre os 
principais factores que conduziram a esta desigualdade. A 
rugosidade do mundo esta ilustrada, por exemplo, nas 
assimetrias em indicadores estruturais como a taxa de 
mortalidade infantil. No entanto, uma fracc;:ao minoritaria 
da popula~ao mundial circula por corredores de conforto 
e seguranc;:a (Blij refere-se mesmo a importancia das 
consultas do viajante). Por outre lado, muitos paises nos 
quais os servicyos medicos disponiveis para as popula~oes 
locais sao deficientes, fazem parte dos circuitos de 
turismo medico: sao locais de destine de elites -
europeus, norte·americanos e cidadaos oriundos dos 
paises da OPEP, que ali se dirigem para receberem 
tratamentos sofisticados. Estes exemplos testemunham as 
assimetrias do planeta nestas tematicas relevantes para a 
qualidade de vida das populacyoes. 

Esse bem-estar depende tambem da estabilidade 
politica e da segurancya militar. Para Harm de Blij, esta e 
outra das rugosidades que condicionam as livres opcyoes 
de cada cidadao. Por diversas razoes, territories como os 
Balcas, a Palestina ou o Caucaso, tern um longo passado 
de conflitualidade e colocam, aos seus cidadaos, desafios 
e condicionalismos muito particulares. Neste ponte, este 
geografo cita alguns cases no continente africano, 
enquanto paradigmas de territories condicionados por 
conflitos armados que deixam rasto no espacyo 
geogrMico, nas popula~oes e nas trajectorias de 
desenvolvimento. A destruicyao de recursos e infra· 
estruturas, a deslocacyao forcyada de refugiados e o 
desmantelamento de cidades e instituicyoes, 
interferem nas opcyoes de vida das comunidades locais. 
Enquanto agentes de pacificacyao, as intervency6es 
internacionais nem sempre vao no melhor sentido. 
Nalguns cases, acabam por atentar contra os direitos 
das populacyoes. Porque o interesse geopolitico das 
regioes e tambem diferenciado, estas missoes nao 
acorrem com igual frequencia a todas as partes do 
globe. Por isso, Harm de Blij aponta o desigual estado 
de paz social e militar como outre dos factores que 
confere rugosidade ao mundo contemporaneo. Por 
outre lado, os conflitos geram especial atencyao por 
parte dos media, que const roem uma imagem negativa 
de alguns lugares, com consequentes efeitos indutores 
no comportamento de agentes como empresarios e 
turistas. 

Neste trabalho de Harm de Blij, as fronteiras e 
os mapas politico-administrativos, tematica com forte 
dimensao geogrMica, merecem ample destaque, 
sobretudo pela forma como condicionam o poder de 
cada lugar e, com este, as oportunidades conferidas as 
populacyaes. As fronteiras polft icas, porque marcam 
limites de soberania, sao rugosidades no espacyo 
geogrMico. 0 mapa politico mundia l mudou muito a 
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partir de meados e do fim do SEkulo XX com, 
respectivamente, a criacyao de novos paises pela 
descolonizacyao do pos II Guerra Mundial e a queda do 
muro de Berlim, em 1989. No entanto, esse mapa 
continua em constrU<;iio, com movimentos 
secessionistas, mais ou menos bern sucedidos, nos 
centres geoeconomicos e geopolfticos, mas tambem 
fora deste. 0 poder esta hoje alicerc;:ado em factores 
como o conhecimento, as redes e conectividades, 
apesar disso, as questoes territoriais ainda se colocam, 
mesmo nas a reas centrais. As for~as centrifugas em 
regioes como a ex-Uniao Sovietica e a Ex-Jugos lavia 
sao disso exemplo. A independ€mcia do Kosovo 
mereceu, por parte de Blij, uma ampla analise, assim 
como os processes de afi rma~ao regional em paises 
como a Espanha, o Reine Unido, a Belgica, a ltalia e a 
Fran~a. A Catalunha, o Pais Basco, Gales e a Escocia, a 
Lombardia e o Piedmont, a Corsega, a Valonia e a 
Flandres, foram temas abordados. Mesmo no Canada 
se tern colocado o problema regional, quer com o 
Quebeque, quer com os territories de autoctones, 
como os Inuits que, apesar da maier parte ja residir 
em areas urbanas e suburbanas, reclamam uma auto
gestae mais localizada. Neste contexte, pafses como 
Espanha e Fran~a redefiniram os respectivos mapas 
administrativos e regionalizaram-se. Este livro foca 
ainda o caso belga, internacionalmente relevante 
porque aqui se instalou a capita[ da Uniao Europeia, 
facto que ten\ justificado 0 nao desmembramento do 
pais entre a Flandres e a Valonia. 

Nas regioes de desenvolvimento humane mais 
baixo, como Africa, as secessoes territoriais recebem, 
no geral, menos apoios internacionais, facto que 
condicionaria a afirmacyao de futures territories 
soberanos. Tambem neste aspecto o mundo nao e 
plano. Apenas urn exemplo: a Somalilandia, a mais 
estavel regiao norte da Somalia (para Blij um Estado 
falhado pela guerra, fome e refugiados), nunca 
recebeu os apoios internacionais para a respectiva 
secessao politica, ao contrario do que ocorreu com o 
Kosovo. 0 mundo nao e plano porque OS interesses 
geopolfticos sao regionalmente diferenciados. 

Apesar destes movimentos de afirma~ao 

regional, para Harm de Blij, a rugosidade e as 
assimetrias do mundo continuam a depender muito dos 
Estados, da forma como estes gerem areas 
fundamentais como a economia, a educacyao ou a 
saude. Este autor cita o caso concreto da desastrosa 
politica da Africa do Sul no problema do Sindroma de 
lmunodeficiencia Adquirida, contrapondo-a ao sucesso 
do Uganda no combate a esta doen~a. 

0 poder dos Estados depende tambem de alguns 
dados da Geografia que, segundo este autor, nao 
perderam pertinencia. A posic;:ao geografica, que 
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define questoes como a vizinhanc;:a, o acesso ao mar 
ou, pelo contrario, 0 isolamento dos lugares, sao 

dados relevantes e daqui depende muito da sua 
afirmac;:ao. Um pais com acesso a um porto maritime 

pede negociar com parceiros longinquos. Na optica 
deste autor, a maier ou menor estabilidade de um 
Estado sem costa maritima depende tambem dos 
territories contiguos, como o comprovam paises como 
a Suic;:a e a Republica Centro Africana, posicionados 
em contextos geograticos muito diferentes. 

Ate a dimensao do espac;:o geogratico pode ser 

marcante, uma vez que de uma maior ou menor 
superficie de um Estado pode depender o grau da sua 

diversidade interna, apesar do proprio Harm de Blij 

reconhecer que o poder se define mais pelas redes 
urbanas e menos pelo valor dos espac;:os continuos . 

Com efeito, os espac;:os urbanos, aos quais Harm 
de Blij dedica um capitulo, sao das mais relevantes 

expressiies geograticas e simbolicas de poder. Este 
esta disperse por uma rede de lugares por onde 

circulam fluxes: de pessoas, bens, capital financeiro, 
ideias e criatividade. Esta rede, esta mais marcada 

pela conectividade entre estes centros urbanos 
mundiais, per tencentes ao ja antes adjectivado, por 
Olivier Dolfuss (1998), Arquipelago Metropolitano 
Mundial, do que pela relac;:ao de cada um com os 

respectivos espac;:os circundantes . 
Numa aproximac;:ao ao debate, que nao referiu 

directamente, entre espac;:o e uclidiano e espac;:o 
topologico, Blij defendeu a inexistencia de qualquer 
determinismo demogrcifico na formac;:ao dos nos desta 
rede urbana. Os vertices nao coincidem com as 
cidades maiores, mas sim com as mais criativas: 
"Power in the sense of authority is not necessarily 
reflected by dimension" (BUJ, 2008: 194). As cidades 

sao globais pelos fluxos que geram, nao pelo tamanho. 
0 estatuto global da cidade depende do seu 

pode r economico e politico, que saiu reforc;:ado com a 

compressao do espac;:o-tempo e com a concentrac;:ao de 
criativos, mas impoem-se tambem pelo seu valor 

simbolico. E na cidade que o Estado e os lmpe rios 
inscreveram simbolos de afirmac;:ao e foi atraves das 
cidades que o poder administrative, mas tambem 
religioso, se difundiu. Por isso, para alem de cidades
vert ices das principais redes globais de poder, estamos 
tambem perante cidades-patrimonio, facto que lhes 
confere uma cityscape particular e lhes reforc;:a a 

individua lidade. E assim, num misto de cooperac;:ao e 
de competic;:ao, que os espac;:os urbanos sao hoje 
objecto de estrategias de marketing territorial e 
planeamento est rategico, um tema apenas ao de leve 

t ratado neste traba lho de Harm de Blij. 
Ao mesmo tempo, as cidades constituem um dos 

principais problemas de desenvolvimento a escala 

global. As cidades criam emprego formal mas tambem 
actividades informais e, sobretudo em territories com 
maiores assimetrias socioeconom1cas, atraem 

populac;:oes pobres. Estas chegam a cidade empurradas 
por factores como a guerra civil, as minas anti

pessoais, o colapso agricola, a desflorestac;:ao ou 
projectos de desenvolvimento como as barragens. Este 

processo de urbanizac;:ao faz-se do espac;:o rural para 

cidades mais pequenas e destas para cidades de 
ranking superior. Assim tem ocorrido nas dinamicas de 
urbanizac;:ao verificadas em continentes como Africa 
ou grande parte da Asia e da America do Sul. Desta 

mobilidade geogrcifica nascem gigantes urbanos de 
di ficil governac;:ao, espacial e socialmente 

estratificados, onde a qualidade de vida e menor que 
em muitos lugares de partida. 

Nessas cidades, alguns microterritorios estao 

conectados com a economia global. Todavia, a maier 
parte da populac;:ao continua a viver urn quotidiano de 
economia informal e de subsistencia diaria, 
desconectada e, no geral, info-excluida. Neste 
trabalho discutiu-se o caso brasileiro, mas tambem a 
cidade de Lagos, na Nigeria . Esta aglomerac;:ao 

africana e demonstrativa da urbanizac;:ao desregrada e 
dos ambientes de violencia e ma qualidade de vida a 
jusante das fortes concentrac;:oes demogrcificas. Lagos 
tern um CBD (na llha de Lagos) subdimensionado para 
a extensao espacial e populacional da cidade, 
desequilibrio que comprova o peso da informalidade, 

do desemprego e da pobreza que tem alimentado o 
crescimento desta urbe. Por esta e outras razoes, o 

poder politico de paises como o Brasil e a Nigeria 
abandonaram os principais aglomerados humanos e 
deslocaram-se para cidades mais pequenas, Brasilia e 

Abuja, respectivamente. Com isso, os governos 
aproximaram-se tambem dos centres geometricos dos 
respectivos paises, dando a esses uma maier 
centralidade gravitacional. 

Como forma de compensar ou atenuar estas 
desigualdades, tem-se assistido a deslocalizac;:ao de 
capital das areas centrais para as perifericas, em 

regioes do globo como a Africa subsaariana, actuando 
sobre formas de pobreza que, nas palavras de Jeffrey 

Sachs, tem uma natureza sistemica. Essa transferencia 
e promovida por uma rede de actores, desde age ncias 
e instituic;:iies da Organizac;:ao das Nac;:iies Unidas, como 
o Banco Mundia l, a Organizac;:oes Nao Governamentais 
e a governos centrais, atraves da Ajuda Publica ao 
Desenvolvimento. No entanto, os 600 bilioes de 
dolares que o continente africano recebeu nas ultimas 

5 decadas, sao uma panaceia que procura atenuar e 
dispersar fluxos financeiros que se vao concentrando 

em escassos polos. Apesar de Blij nao ter aprofundado 
o tema, estas transferencias constituem paliativos e 
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uma forma de territoria lizar capital cada vez mais 

disperse num espac;:o topologico de agentes com uma 
complexa multiterritorialidade, como as empresas 
transnacionais. Este debate abre a discussao, nao 
desenvolvida por Blij, sabre a acumulac;:ao de capital 

no segundo sector (privado), a perda de poder do 
primeiro sector (os Estados) e a emergencia do 

terceiro sector (ONG's, fundac;:oes, entre outros 
agentes), este ultimo procurando compensar a menor 
in tervenc;:ao dos Estados sabre a correcc;:ao das 
desigualdades de desenvolvimento, desvirtuando 
aquela que, pelo menos na Europa, era uma das suas 

principais func;:oes. 
Harm de Blij enfatiza tambem os resultados 

heterogeneos destas ajudas, com efeitos positives no 
Gana, por exemplo, mas negatives noutros cases, 

diversidade que depende de factores como o grau de 

corrupc;:ao que existe em cada pais. Por isso, para 
avaliac;:ao dos riscos em que incorrem os investimentos 

(publicos ou privados), se elaboram rankings e publicam 
listas sobre a desigual distribuic;:ao geogratica do risco dos 
investimentos e das aplicac;:oes financeiras. 

Tambem para Blij, o desenvolvimento e uma 
questiio de acesso: acesso a escola, a um hospital, a uma 
melhor qualidade de vida. A falta de acessibilidade pode 
depender da distanda fisica, mas resulta tambem de 

outras distandas: a cultural, a social, a economica. E 
clare que existem enclaves de elites mundiais vivendo em 

conferta e seguranc;:a, mas estes, sobretudo nos paises de 
maiores desigualdades, coexistem com territories de 
pobreza, relativamente aos quais se encontram separados 
por barreiras, em muitos casas visiveis nas paisagens. 
Tambem neste aspecto o mundo e rugosa e geogrcifico. 

Essa rugosidade ocorre igualmente no comercio 
internacional, com a desigual aplicac;:ao de taxas 

alfandegarias ou, no caso da agricultura, com as 
desvantagens comparativas que resultam das politica~ 

de subsidies aplicadas pelas economias centrais, como 

a Uniao Europeia e os Estados Unidos da America. Num 
mesmo sentido, mas sem utilizar esta palavra, Harm 

de Blij alerta ainda para a desvantagem comparativa 

do dumpins social, uma desigual distribuic;:ao de 
direitos e garantias do trabalhado r que provoca 

desvios na concorrencia internacional e sustenta casos 
de violac;:ao de direitos humanos. 

Por outre lado, para Blij, a simples existencia de 
recursos em territories nacionais, como o petroleo ou 
os diamantes, tambem nao garante distribuic;:oes mais 

simetricas da riqueza. Pelo contrario, alguns dos paises 
com maiores assimetrias a escala global dispoem de 
recursos naturais estrategicos cuja explorac;:ao, como 
ocorreu na Nigeria e no Sudao, provocou sobretudo danos 

e deslocac;:oes forc;:adas ou, numa palavra nao utilizada 

por Blij, desterritorializac;:oes de comunidades locais. 
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Neste mundo desigual, geogrcifico, em crescente 
urbanizac;:ao persistem problemas na conservac;:ao das 
paisagens. Sobretudo e m paises com menores indices 
de desenvolvimento humane, para Harm de Blij, a 
concentrac;:ao urbana nao tem levado a preservac;:ao 

patrimonial das areas de baixas densidades . As cidades 
sao lugares de in puts e out puts, avidos de recursos, 

como a energia e as materias·primas industriais. A 
construc;:ao de grandes ba rragens e a desflorestac;:ao 
estao entre alguns dos mais evidentes efeitos 
geograficos desta voracidade urbana-industrial, que 
acarreta consigo a subida dos valores de dioxide de 
carbona e outros gases de efeito de estufa na 
atmosfera, cujas emissoes se pretendem atenuar com 

o Protocolo de Quioto, ao qual este autor dedica 
algumas linhas. 

Neste mundo rugosa, de contrastes entre as 

cidades e os espac;:os rurais ou entre os paises mais ou 
menos corruptos, Harm de Blij dedica um capitulo a 

uma outra fractura, tambem esta geografica: a 
assimetria de genera. 0 mundo e mais ou menos plano 
consoante a c!asse social, o capital acumulado mas 
tambem conforme o sexo. Em muitos lugares do globe, 
homens e mulheres tem oportunidades desiguais, 
diferente capital de mobilidade, ha menos 
investimento na educac;:ao feminina, a mo rtalidade 

infantil das raparigas e maior e a literada menor. Um 
exemplo: na fndia, apenas 5% da populac;:ao e bilingue 

(e fala o ingles) e, desta, a maior parte sao homens . 0 
dominic do ingles e, neste pais, como noutros, factor 
essencial para acompanhar a revolw;:ao tecnologica. 

No mundo desenvolvido, as diferenc;:as salariais sao 
tambem evidentes. Aqui, a Geografia importa pais 

esse grau de discriminac;:ao e diferente de lugar para 
lugar. Por exemplo, e no case islamico, a sharia, nao e 

aplicada do mesmo modo em todos os paises. A 
Geografia da circuncisao feminina e rugosa e a 
geografia dos dogmas religiosos e tambem variavel, 

num complexo jogo de aceitac;:ao /rejeic;:ao que oscila 
entre o relativismo cultural e a universalidade dos valores. 

Como se refere neste trabalho, no geral, as 

paisagens culturais sao obra masculina · sao homens os 
arquitectos, os planeadores e os lideres religiosos . 

Para Blij, nalguns lugares a territorialidade feminina 

esta reservada aos espac;:os interiores e domesticos. 
Estas territorialidades diferenciadas, importantes na 

nova Geografia Cultural, sao uma questao ha muito 
tratada na literatura, como no Little Women (1868), de 
Louise May Alcott, romance que revela o mundo 
domestico e interior das mulheres que aguardam os 
famil iares masculines deslocados na Guerra Civil norte· 
americana. Nesta passagem, Harm de Blij nao aprofunda 
temas como a feminizac;:ao da populac;:ao activa em 

muitos lugares nem a forma como as mais abertas 
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territorialidades femininas marcam os espac;:os urbanos da 
p6s-modernidade. 

Ainda assim, para Harm de Blij, apesar dos 
hist6ricos exemplos de Catarina, a Grande, de Indira 
Ghandi ou Margaret Thatcher, esta territorialidade 

assimetrica traduz-se no desigual acesso ao poder, 
politico ou econ6mico, nos governos ou nas empresas. 

Sobre Portugal, Harm de Blij faz escassas 
referencias mas aborda temas como a difusao espacial 
da lingua portuguesa e a integrac;:ao europeia. Neste 
ponto, o autor destacou a aplica<;:ao de fundos 
comunitarios no desenvolvimento regional portugues e 
o modo como a adesao a entao Comunidade Econ6mica 
Europeia condicionou o modelo de desenvolvimento do 

pais. Blij referiu-se ainda a presen<;:a da malaria em 
Portugal e no sui da Europa ate meados do seculo XX e 

discutiu os efeitos da catastrofe de 1755. Para este 
ge6grafo, a capacidade de renova<;:ao urbana p6s 1755 
evidenciou a centralidade econ6mica do Portugal da 
epoca, centro de uma rede transatlantica de comercio 

que dotou o pais de recursos e, com estes, maior 
resiliencia perante estas catastrofes ambientais. 

Em suma, da leitura critica deste trabalho, 
destacam-se 3 afirmac;:oes de Harm de Blij que 

resumem o essencial do conteudo do livro: 

"The power of place defines an asgregate of 
circunstances and conditions ranging from cultural 
traditions to natural phenomena, into which we ore 
born, with which we cope, and from which we derive 
our own multiple identities"(BLIJ, 2008: 234). 

"A place still is defined by cultural milieus and 
natural environs whose imprints on its inhabitants are 
durable and whose power ranges from the infusion of 
language to the transmission of disease and from the 
inculcation of belief to the delivery of natural 

disaster" (BLIJ, 2008: 235 ). 

"The contradictions of globalization leave no 
doubt: even as its nodes and corridors impose a 
network of modernization and integration on the 
world, it also raises barriers and hardens the impress 
of place. In a sense, globalization is the ultimate 
megaproject, its urban corporate skylines and rural 
labor migrations symbolic of a future still to be 
defined" (BLIJ, 2008: 235). 

Com efeito, este texto de Harm de Blij faz um 

percorrido por algumas das principais questoes 

geogrcificas contemporaneas. Com este prop6sito, o 
ge6grafo norte-americano pretende reafirmar o valor 

formati •o e instrumental da Geografia, enfatizando a 

importancia de factores como a localizac;:ao, a 

distancia e o acesso. Ao contrario do defendido por 
outros autores, o mundo e rugoso e a posic;:ao 
geogrcifica e importante. 0 ambiente ecol6gico e 
cultural do nosso nascimento e determinante, as 
nossas territorialidades, os lugares de afirma<;:iio social 

e profissional, sao importantes para conferir, a cada 
um, um maior ou menor grau de liberdade de opc;:oes e 
de afirma<;:iio da cidadania. 

Este The power of place e um livro geogrcifico, 
sobre problemas do mundo contemporaneo que 

podem/devem ser object o de analise por parte da 
Geografia. Mostra que a Geografia niio e uma generica 
area de estudo que sofre de dispersao tematica, mas 

sim uma ci€mcia com um proposito · a territorialidade 
das populac;:oes. Em grande parte, os problemas 
continuam a ter uma dimensiio t erritorial e e pelo 

territ6rio que se define a maior ou menor qual idade 
de vida. Parte do destino de cada um depende de 
opc;:oes mas estas nao sao iguais para todos e 
dependem de multiplos factores. Um dos mais 
importantes esta vinculado a localizac;:ao: onde se 
nasceu! Por onde se passa ! Onde se vive! 
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