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FACTORES IMATERIAIS NA DEFINic;AO DA GEOGRAFIA DE PORTUGAL 
Cultura, Posi~ao de Portugal no Mundo e Contrastes Internos de Desenvolvimento1 

As sociedades humanas estao inseridas num sistema 
mundial, numa economia globalizada e numa 16gica 
territorial onde os centros, unidades de acumula~ao de 
poderes econ6micos e politicos, coabitam com espa~os 
marginais. Dos primeiros exteriorizam-se tendencias de 
uniformiza~ao de comportamentos, valores, imagens, quo
tidianos e massificayao de formas de controlo e consumo 
dos territ6rios. Aos segundos associam-se fon;:as de deca
dencia, dinamicas perdedoras, imagens de subserviencia e 
fen6menos depressives. 

No entanto, nem todas as unidades territoriais se encai
xam nesta leitura que percOITe os dois extremes da mesma 
estrutura. Entre os denominados centros e as margens do 
sistema encontramos uma variedade de casas de diffcil 
classificayao. Urn levantamento da Geografia mundial le
var-nos-a a exemplos de catalogayao incerta. 

A globalizayao, sendo detenninante na 16gica de orga
niza~ao do espayo, da escala local a mundial, nao constitui 
uma dinamica aglutinadora e supressora de outras sensibi
lidades, outras formas de estar e de pensar. As tendencias 
de uniformiza~ao nao anulam, antes refor~am, as apetencias 
pela valorizayao dos localismos e das especificidades. Esta 
conceptualiza9ao acompanhar-nos-a ao Iongo de todo o 
texto. 

A leitura dos territories contemporaneos esta marcada 
pela dijeren9a. Este conceito, cada vez mais com conotayao 
geografica, apresenta duas geneses: desde as pr6prias he
terogeneidades do sistema, ate as diferen~as entendidas 
como atitudes de reac~ao as vagas de unifonniza~ao. Tra
tam-se de linhas de fractura de natureza diversa, de cli
vagens cujo entendimento nao deve partir dos mesmos 
pressupostos. Diferen9as, no primeiro caso, marcadas pe
Jas desigualdades na expansao territorial das tendencias de 
homogeneidade inerentes ao sistema global e consequentes 
desequilfbrios nas rela96es de poder que estretanto se es
tabelecem. No segundo caso, contrastes associados a iden
tidades locais, a diferen9as pr6prias de Hist6rias contras
tadas e culturas diferenciadoras. 

1 0 presente artigo reproduz, em parte, o texto da conferencia A Cu/tura 
Porruguesa e a lntegraf{iO de Portugal no Contexto Mundial - Perspec
tiva Territorial, apresentada no dia 30 de Julho de 1997, na Faculdade de 
Lctras de Coimbra, no fimbito do 73o Curso de Ferias de Lfngua e 
Cultura Portuguesas. 

Instituto de Estudos Geognl.ficos. Faeuldade de Letras de Coimbra. 

Joao Luis Fernandes 

E nesta 16gica que comeyamos por questionar a posi
yiio de Portugal no contexte intemacional. 

1. A POSI<;AO DE PORTUGAL NO GEOSSISTEMA 
MUNDIAL: AS RAIZES DA MODERNIDADE 

Portugal, urn dos protagonistas no alargamento de ho
rizontes da humanidade, deu urn contribute significative 
para a constru~ao do mundo moderno. A discussao em 
torno do real poder econ6mico e polftico do pafs no perfo
do dos Descobrimentos e, em consequencia, da posi~ao 
relativa de Portugal face ao centro, ou sucessivos centros 
(Flandres, Amesterdao, Londres, ... ) que a partir desse 
momenta se foram estruturando, nao ensombra o reconhe
cimento do papel dos portugueses na construyao das raf
zes nas quais assenta o sistema mundial contemporaneo. 

0 padrao anterior a modernidade caracterizava-se por 
urn mosaico de economias-mundo. Cada qual em relativa 
auto-gestae, mas em contacto com o mundo exterior por 
linhas debeis e difusas, nalguns casos, intensas e regula
res, noutros. Esses canais de contacto marcaram o imagi
nario da Hist6ria da humanidade: a navegayao mediter
ranea, as caravanas do deserto do Sahara e a Rota da Seda, 
Marco Polo e cidades como Tombuctu, Veneza e Genova. 

Com a saga dos Descobrimentos acelerou-se a constru
yiio de urn sistema mundial. Em 1498, Vasco da Gama tri
lha pela primeira vez o caminho marftimo para o subcon
tinente indiana, pondo em contacto directo a India das 
especiarias com uma Europa ja a ensaiar a sua lideran9a 
na geoeconomia mundial. Comunica~ao directa significa, 
neste ambito, a supressao de intermediaries: as caravelas 
contra as caravanas, e comum afirmar-se. 

Pela abertura desta rota marftima, no seguimento de 
outros avan~os no dominio da ciencia e da praxis dos 
oceanos, abriu-se o mundo, estenderam-se horizontes, 
aproximaram-se culturas. Sob o ponto de vista geoeco
n6mico, de urn sistema plurinuclear de economias-mundo, 
transitamos para uma economia mundial. E nesta evolu
~ao que devemos procurar as rafzes do predomfnio mun
dial da Europa, que se estendeu por alguns seculos. A 
definiyao de uma economia mundial implicou a estru
turayao de uma sede de poderes econ6micos e politicos 
que, em consequencia, se reestruturaram, redefiniram e 
quase sempre se concentraram. 
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Portugal, enquanto potencia transportadora, nunca se 
aproximou do centro geoecon6mico. As razoes deste afas
tamento topol6gico sao multiplas, quase nunca consensuais. 
Destacamos apenas duas: a deficiente aplicagao reprodutiva 
do capital; a nao estruturagao de uma burguesia empreen
dedora que liberalizasse o regime e o libertasse da exces
siva dependencia das decis6es reais. Pelo contnirio, vin
gou a tendencia de enobrecimento da debil burguesia co
mercia) portuguesa; predominou a aplicagao sumptwiria 
dos capitais. 

A pimenta da fndia e o ouro do Brasil sao a imagem de 
perfodos com frequencia apontados como oportunidades 
perdidas para a afirmagao de Portugal no Mundo e a sua 
aproximagao aos centros de poder econ6mico e de decisao 
polftica. 

A posigao de urn territ6rio no contexte internacional e 
uma questao estrutural. Contudo, as conjunturas, num tem
po hist6rico imediato e instantaneo, definem tendencias 
com projecgao marcante no territ6rio. No caso portugues 
salientamos: as debilidades e indecisoes da Revolugao 
Liberal; o atraso estrutural no take-off industrial; as indefi
nicroes e hesitagoes da I Republica; o isolamento e conser
vadorismo do Estado Novo. 

A leitura da Geohist6ria e da Geoeconomia portugue
sas nao pode, no entanto, ceder as tentag6es do pessimis
mo facil. Esta evolugao deve ser enquadrada no mundo 
mediterraneo, ao qual pertencemos, par natureza, e na su
cessiva marginalizacrao da Europa do Sul face a uma Eu
ropa do Noroeste mais dinamica, empreendedora e liberta 
dos estigmas do catolicismo mais radical, consubstanciado, 
por exemplo, na Inquisicrao e expulsao do povo judaico 
dos territ6rios ibericos. 

Isolado durante demasiadas decadas, com urn imperio 
colonial mal consolidado e com a libertagao tardia das ex
provfncias ultramarinas, Portugal aderiu tarde a Europa. 

Apesar de tudo, negando qualquer determinismo hist6-
rico, o Portugal contemporaneo e urn territ6rio a caminho 
da modemidade. A democratizagao do pafs e a adesao a 
Uniao Europeia constituiram momentos conjunturais a 
jusante de uma tendencia estrutural de modernidade cujas 
rafzes penetram nos anos 60 do presente seculo. Decada 
de aumento do ritmo de urbanizagao da populagao portu
guesa; de abertura de Portugal ao exterior, pelo turismo e 
por via da emigragao; de alguma relativa circulagao e 
difusao de ideias e linhas de pensamento nao oficiais. 

Na actualidade, o pafs e urn territ6rio aberto, urn espa
go de relagoes mtiltiplas. Portugal pertence a Uniao Euro
peia, a OCDE, a NATO, a ONU, a UEO, a OSCE. 

No entanto, tern sido a pertenga e integragao do pafs 
num bloco geoecon6mico estruturante de influencia mun
dial (a Uniao Europeia) o que mais tern marcado o quo
tidiano e a territorialidade dos portugueses nestes tiltimos 
anos, sobretudo na ultima decada. Em bora com rafzes mais 
longfnquas, este ultimo decenio ficani marcado pela inten
sificagao e aprofundamento das transformag6es observa
das em diferentes domfnios e sectores do pafs e con-
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sequentes impactos no territ6rio e nas popular;oes: uma 
demografia europeia; uma populagao terciarizada; cres
cente investimento na formagao academica e profissional; 
expansao dos modos de estar, culturas e consumos urbanos; 
modificag6es qualitativas nas estruturas de povoamento: 
a urbanizagao difusa e a urbanizagao in situ; difusao das 
novas tecnologias de informagao, com consequencias nas 
territorialidades apenas detectaveis no Iongo prazo; ex
pansao das acessibilidades, sobretudo rodoviarias; abertu
ra do territ6rio portugues ao capital estrangeiro. 

Com uma Hist6ria complexa, urn presente ambfguo e 
urn futuro ainda incerto, nao e facil definir a posigao re
Iativa de Portugal no mundo. Nao se posiciona no centro, 
mas participa numa das megas-estruturas do sistema mun
dial, a Uniao Europeia. Nao e urn pafs periferico, mas 
apresenta alguns indicadores de periferismo: o desequilfbrio 
da rede urbana nacional e o exemplo de urn constrangi
mento territorialmente relevante. 

No entanto, a leitura da Geografia de Portugal contem
poranea com base em medias nacionais e um exercfcio 
redutor. Ter-se-ao de interpretar as 16gicas de organizagao 
do espago tambem a partir de uma focalizagao mais por
menorizada, mais sensfvel aos contrastes das partes que, 
em conjunto, formam o todo nacional. 

2. DIFERENCIA<;OES INTERNAS DA GEOGRA
FIA DE PORTUGAL: BREVE REFLEXAO 

E necessaria distinguir 0 retrato medio de Portugal -
uma imagem de progresso - das diferentes projeccroes da 
modernidade nos micro-territ6rios nacionais. Na actuali
dade, temos nao urn Portugal, uno e homogeneo, mas varias 
nuances pontualmente localizadas da modernidade a que o 
pafs se abriu. As heterogeneidades nao constituem novida
de. No entanto, a inevitavel integragao internacional do 
pafs intensificou as clivagens. Os processos de integragao 
no sistema mundial sao territorialmente selectivos e 
estratificantes. Dao primazia a concentracrao racional de 
actividades e de populag6es. 

Desta forma, algumas areas apresentam vantagens com
parativas e podem afirmar-se nesta 16gica de integragao. 
Outras, nao conseguem ganhar a batalha da competividade. 
E neste quadro que se definem areas centrais e espagos 
perifericos, ou mesmo marginais. 

Cartografar essas fronteiras nao e uma tarefa facil. Nao 
existe consenso sobre os criterios de delimitagao de ter
ritories com nfveis diferenciados de desenvolvimento e 
integracriio no sistema. Apesar disso, com a utilizagiio de 
indicadores demograficos, podem conseguir-se imagens 
razoaveis da estratificagiio e hierarquia dos territ6rios. 

A escala nacional, a variacrao de alguns indicadores 
demograficos evidencia clivagens de desenvolvimento. 
Areas com saldos migrat6rios negativos; com estruturas 
etarias envelhecidas e carencia de populagao potencial
mente activa e consequente deficit de recursos humanos: 



territ6rios com dificuldades de fixa~ao de popula~6es cons
tituem, de uma forma geral e no contexto do Portugal dos 
fins do seculo XX, espa~os com estruturas s6cio-demo
graficas e s6cio-econ6micas depressivas. Testemunhas de 
constrangimentos que se traduzem em domfnios como 
investimento de capital, ofertas de emprego, produtivida
de e outros. 

A varia~ao territorial de indicadores como, por exem
plo, o fndice de Envelhecimento e os anos censitarios de 
valores maximos de popula~ao em cada concelho de Por
tugal Continental, testemunham urn pais com duas frentes: 
uma virada ao mar, palco de alguns dos mais brilhantes 
epis6dios da Hist6ria de Portugal, e uma faixa na reta
guarda com territorialidades aparentemente marcadas pela 
ausencia de protagonismo no contexto do Portugal hist6-
rico e contemponlneo. A Geografia da popula~ao portu
guesa, em simultaneo a jusante e a montante desta, e uma 
imagem da realidade geoecon6mica do territ6rio. 

A Popula~ao e os recursos humanos, as actividades de 
inova~ao e as infra-estruturas e, ate ha pouco, as acessibi
lidades, sao referencias associadas a mais valias de con
centra~ao preferencial no litoral, sobretudo na faixa entre 
os dois principais m1cleos estruturantes do territ6rio de 
Portugal Continental: as Areas Metropolitanas de Lisboa e 
do Porto. Noutro extrema, a fronteira terrestre de Portugal 
Continental constitui a periferia geoecon6mica e demo
grafica desta Geografia. Sistema de povoamento mais te
nue, concentra~ao urbana mais esparsa, debil disponibili
dade de recursos humanos: uma Geografia de ausencias 
apenas despertada por alguns, escassos, pontos de locali
zado dinamismo territorial. 

A interpreta~ao destes cattogramas deve, no entanto, 
resistir a tenta~ao das leituras mais 6bvias. A uma fractura 
litoral/interior, que deveria ser discutida com mais afinco, 
sobrep6e-se, a uma escala de maior pormenor, uma outra 
realidade: casos de sucesso no pafs interior e uma descon
tinua faixa litoral de desenvolvimento, onde se ocultam 
alguns fen6menos de marginalidade local. Ainda assim, a 
escala nacional, a primeira e mais marcante leitura e a de 
urn Portugal litoralizado, embora com projec~6es dessa 
litoralidade para leste. Esta difusao para o interior assenta 
sobretudo nas vias de comunica~ao rodoviarias, ainda as 
principais linhas estruturantes do territ6rio continental 
portugues2

• 

Em suma, os dois capftulos anteriores traduzem-nos 
urn Portugal de integra~ao complexa no sistema intemaci
onal. Nao e urn territ6rio central, nao e urn pafs marginal. 
Talvez urn pafs de articula~ao. Protagonista na constru~ao 
das raizes do sistema-mundo, ainda assim, nunca se 
posicionou no centro de decisao desse sistema. Urn pafs 
que sofreu as inova~6es da modemidade, mas que apre-

2 Nao sera esta sobrevaloriza~ao das rodovias na estrutura~ao do ter
ri t6rio ponugues mais urn testemunho da nao perten~a de Portugal ao 
centro geoecon6mico europeu? 
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senta visfveis contrastes internos. Heterogeneidades cuja 
implica~ao territorial se traduzira no futuro da Geografia 
portuguesa: nas suas arquitecturas intemas, mas tambem 
no grau de sucesso da sua integra~ao no geossistema 
mundial. 

3. A AFIRMA<;AO DE TERRITORIOS NO GEOS
SISTEMA MUNDIAL: OS FACTORES IMATE
RIAIS E A CULTURA NA DEFINI<;AO DO POR
TUGAL DO FUTURO 

Uma das estrategias de afirma~ao dos territ6rios no 
contexto da globaliza~ao tern sido a forma~ao de blocos 
geoecon6micos. Definem-se areas de livre comercio e 
estruturam-se espa~os naturais de afirma~ao de moedas 
como o d6lar, o iene e, no futuro, o euro. Esta tendencia, 
sendo necessaria e quase inevitavel, gera conflitos ao nf
vel das rela~6es de poder. Globalmente, no sistema mun
dial , e internamente, em cada bloco, os espa~os hierar
quizam-se, as funcionalidades de cada unidade territorial 
redefinem-se e reequacionam-se. A tendencia quase espon
tanea do sistema para a concentra~ao dos investimentos, 
das oportunidades, das produtividades e das mais-valias 
em pontos restritos e localizados, tern acentuado as dife
ren~as e as exclus6es. Ao mesmo tempo que em certos 
quadrantes do sistema mundial, como a Europa, se desva
lorizam as fronteiras polfticas, novas barreiras de caracter 
s6cio-econ6mico se erguem. A Geografia e, agora mais do 
que nunca, tambem a ciencia das diferenfas. 

E neste contexto que na contemporaneidade se levan
tam alguns problemas: Como se deve processar a 
(re)afirma~ao dos territ6rios (nacionais e/ou locais) neste 
sistema? Que factores poderao ser determinantes para a 
sobrevivencia, requalifica~ao e (re)integra~ao dos territ6-
rios mais debeis? 

Nao encontramos uma resposta unica a estas quest6es. 
Apesar disso, defendemos a tese da especificidade. Uma 

das vias de afirma~ao dos ten·it6rios deve assentar na re
levancia da sua diferen~a. 

3.1. Perspectiva Local 

Em paralelo a uniformiza~ao dos comportamentos e 
dos saberes, assistimos, tambem em Portugal, nos ultimos 
anos, a crescente revivifica~ao das culturas tradicionais. 
Urn meio de afirma~ao e de sobrevivencia de territ6rios 
que, no ambito dos mais racionais paradigmas de desen
volvimento econ6mico, nao se posicionam na proximida
de relativa das unidades centrais. 

A cultura tern aqui uma dimensao instrumental. E. uma 
via de afirma~ao de novas centralidades. E o artesanato; a 
musica tradicional; o reavivar da Hist6ria local e regional; 
o 'saber fazer ' local e ancestral na arte da queijaria, da 
do~aria, enfim, da gastronomia; a recupera~ao dos centros 
hist6ricos das principais cidades e vilas portuguesas; o 
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reanimar dos falares locais, nao muito comuns em Portu
gal, mas com uma representac;ao digna no mirandes; a 
(re)descoberta e defesa do passado (as gravuras paleolfticas 
de Foz C6a, as pegadas de dinossauros no Macic;:o Calcaria 
Estremenho, ... ). 

Nasceram entretanto associac;:oes nao govemamentais 
de intervenc;ao cfvica. Surgiram como resposta ao concur
so para gestao dos fundos comunitarios, desenvolveram
-se com o intuito de afirmac;ao da diferenra. 

Em suma, assistimos na cultura portuguesa e no ter
ritorio nacional a difusao de processes aparentemente 
opostos mas necessariamente articulados. Por urn lado, 
uma dinfunica de integrac;:ao/uniformizac;ao e por outre, 
urn processo de (re)descoberta dos localismos/diferenc;:as, 
quase sempre com recurso a tradir;ao da memoria colecti
va portuguesa. 

Associa-se a estrategia de reafirmac;:ao de microter
ritorios no contexto global com a definic;:ao de uma ima
gem de diferenr;a. A imagem de especificidade deve ser 
construfda com base nao apenas nos sfmbolos territoriais 
da epoca contempodinea, mas tambem reavivando a sim
bologia do passado, sedimentada nao apenas na organiza
c;ao do espar;o, mas tambem na propria identificac;:ao cul
tural das populac;:oes. Essa identificar;ao pode resultar da 
potenciar;ao de energias contidas em factores imateriais 
de desenvolvimento, que devem cada vez mais ser as
sumidos como instrumentos de intervenc;ao. 

Destacamos, como exemplo, a Historia Local, materia
lizada no patrimonio historico construfdo, e a cidade de 
Elvas, urn micleo urbano fronteiric;:o a viver mementos de 
alguma desorientar;ao funcional. 

Com efeito, o patrim6nio, enquanto elemento associa
do a imagem diferenciadora de urn territ6rio, assume valor 
estrategico no processo da reafirmac;:ao das diferentes iden
tidades geognificas. No entanto, essa ligac;ao nao e linear 
nem 6bvia. 

Como se associa o patrim6nio a revitalizac;ao dos Juga
res e sua inserc;:ao no contexte concorrencial das novas 
16gicas de organizac;:ao do espac;o geografico? 

A resposta direcciona-nos para dois sentidos diferentes, 
mas complementares. 

Em primeiro Iugar, a revitalizac;:ao do patrimonio, en
quanta garantia de uma mais equilibrada, requalificada e 
atractiva paisagem urbana, pode constituir urn recurso. A 
classificac;:ao de Elvas como Patrim6nio Mundial, cuja 
candidatura ja deu os primeiros passos, e a sua promor;ao 
podem constituir urn meio de atracr;ao de populac;:oes 
al6genas. 0 turismo, que e com frequencia defendido como 
uma possfvel funcionalidade de sobrevivencia de territo
ries dilacerados por estruturas de produc;ao ctebeis e inde
finidas, pode ter urn contribute importante. 

A preservac;:ao e recuperac;:ao do patrim6nio e, de forma 
directa, urn meio de criar;ao de empregos, de fixac;ao de 
mais valias, de progresso material. 

No corrente ano de 1998, com o fim da construc;:ao da 
auto-estrada de ligac;:ao Lisboa-Madrid (IP7), os principais 
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fluxes de transito de ligac;ao Portugal-Espanha, desviar
se-ao para a periferia desta cidade. Sera este desvio urn 
factor de isolamento da cidade de Elvas? Como justificar 
a paragem em Elvas de transeuntes que percorrem uma 
rodovia de circulac;ao nipida? Esta pausa em Elvas e im
portante para a realidade deste centro urbane. Para alem 
da actividade turfstica, cuja importancia e indiscutfvel, 
outras quest6es se levantam. 0 desvio pode nao resultar 
em permanencia, nem mesmo em fixac;:ao de capital. No 
entanto, a paragem implica algo de extrema importancia 
para o futuro dos territ6rios: implica relevancia geografi
ca: a identificac;:ao e reconhecimento de urn territ6rio -
dimensao subjectiva cujos efeitos apenas se farao sentir 
no Iongo prazo. 

E nesta dimensao subjectiva, estrutural, de efeitos indefi
nidos e a Iongo prazo que, em nosso entender, mais signi
ficado assume a defesa do patrim6nio, neste caso, de Elvas. 

Num processo de globalizar;ao, a populac;:ao revaloriza 
as suas rafzes, a sua identidade. Perante a tendencia de 
uniformizac;ao, o Homem apregoa a diferenc;:a e valoriza a 
qualidade. Um territ6rio qualificado e com identidade cria 
predisposiriio para afixariio de populariio. Urn territ6rio 
mal gerido, uniforme e indistinto, gera psicologias de fuga. 
A fixac;:ao de populac;:ao e o primeiro passe para a afinna
c;:ao do desenvolvimento endogeno, condic;:ao para a sobre
vivencia desse territ6rio no sistema (Fig. 1). 

0 desenvolvimento end6geno e uma expressao de cir
cular;ao frequente na literatura recente da tematica do 
desenvolvimento local e regional. No entanto, a concreti
zac;ao e aproveitamento das potencialidades intemas a cada 
unidade geografica apenas se concretizara com o 
envolvimento das populac;oes locais e a motivac;ao dos 
aut6ctones; com a sedimentar;ao de rafzes e a afirmar;ao 
do sentimento de pertenc;:a e de co-responsabilizar;ao por 
urn territ6rio. A populac;ao local preservani de forma mais 
vincada as suas rafzes numa estrategia que evidencie a 
diferenc;a do local face ao global e sublinhe as suas par
ticularidades face ao exterior. A resposta a marginalidade 
e a preservar;ao da funcionalidade e viabilidade de cada 
territorio. Essa funcionalidade assentara em rafzes mais 
fundas se se desenvolver num territ6rio com caracterfsti
cas unicas e exclusivas, reconhecfvel e identificavel no 
contexte mais vasto dos espac;:os abertos. 

Esta estrategia nao implica o levantamento de obstlku
los as tendencias exteriores que se difundem dos princi
pais focos de poder econ6mico e polftico. Significa sim, 
enfrentar a globalizar;ao com recurso ao unico, ao inequi
vocamente especffico. Nao existe em todo o Mundo ne
nhum conjunto arquitect6nico como o de Elvas. Esta cida
de tern uma Hist6ria unica. Nao e umjufzo de valor. Apenas 
a afirmac;:ao da diferenc;:a. A mesma que convive mal com 
a marginalidade territorial. 

As periferias sao tradicionalmente olhadas de forma 
depreciativa. Sao o resultado de uma dinamica de exclu
sao; realidades perdedoras perante os principais paradigmas 
de desenvolvimento que sustentam as 16gicas de organiza-



~iio do mundo e das sociedades humanas. No entanto, os 
paradigmas de desenvolvimento niio sao inertes. Os crite
rios de defini~iio das arquitecturas territoriais niio estiio 
cristalizados no tempo. Novos valores se podem (re)definir. 
Esta reflexiio levar-nos-ia a questionar os conceitos de 
centro, periferia e margem. Alguns territ6rios marcados 
pelo atraso geoecon6mico e por estruturas demograficas 
depresssivas podem come~ar a ser objecto de olhares di
ferentes: se a esse atraso geoecon6mico corresponderem, 
por exemplo, sobretudo em espa~os rurais deprimidos e 
pequenos centros urbanos, urn ambiente salvaguardado e 
quotidianos de qualidade. 

As periferias encerram outras centralidades. As Geo
grafias do futuro dependem, mais do que de tudo, das 
mentalidades dos seres humanos. 0 futuro dos territ6rios 
esta encerrado no cerebro do Homem, nos valores que 
defenderem, nas concep~oes filos6ficas que projectarem 
na superffcie terrestre. 

Estamos perante uma 16gica de interpreta~iio do espa~o 
alicer~ada em diferentes paradigmas de afirma~iio e num 
outro conceito de desenvolvimento. 

Este novo estadio qualitative esta mais uma vez asso
ciado ao domfnio do imaterial: a cultura e os valores filo
s6ficos das sociedades humanas. 

Defendemos a tese de que, de uma forma ou de outra, 
todos os territ6rios siio relevantes, mesmo que, na aparen
cia, essa relevancia se oculte. Todos os territ6rios tern uma 
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Quantificavel- Medio/Curto Prazo 
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Psicologia de Fixa~ao: 
lmport§ncia da Estrutura de 
Povoamento 
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funcionalidade. A sua (re)descoberta pode constituir uma 
das areas de interven~iio dos ge6grafos do futuro. 

E desta forma que associamos conceitos como Afirma
~iio-S imbolismo-Imagem-Desenvol vimento End6geno-Re
levancia Geografica. 

Trata-se uma rela~iio complexa entre Geografia, Hist6-
ria, Economia e Cultura, num quadro que pode ser obser
vado e analisado a escala local, mas que deve tambem ser 
equacionado a escala nacional. A este nfvel, a conceptua
liza~iio e semelhante. 

3.2. Perspectiva Nacional 

0 posicionamento de Portugal no contexto internacio
nal e complexo. No entanto, a sua integra~iio e inevitavel. 
A procura de releviincia no sistema mundial e condi~iio 
necessaria para o progresso. Essa integra~iio deve ser mul
tidireccionada. 

A Uniiio Europeia, urn projecto incontornavel de afir
ma~iio de Portugal, niio pode obstaculizar a abertura do 
pais a outras latitudes. Essa estrategia deve ter como cri
terio a Hist6ria e a Cultura da populac;:ao portuguesa e, 
como ponto de partida, os lac;:os hist6ricos e a proximida
de cultural entre os povos do mundo lus6fono. 

A lusofonia deve ser uma plataforma de afirmac;:ao in
ternacional dos paises de expressao oficial portuguesa. A 
formac;:ao da CPLP (Comunidade dos Paises de Lingua 

Simbolismo/Diferencia~ao 

dos Lugares 

Relevancia Geogrtifica dos Territ6rios 

Fig. I - Afirma~ao de territ6rios no geossistema mundial. 

69 



Cadernos de Geografia, n. • 17 

oficial Portuguesa) no Verao de 1996 foi urn primeiro, 
ainda que tfmido, passo nesse sentido. Trata-se de uma 
iniciativa, pela sua juventude e indefini~ao institucio
nal que a caracterizou desde o infcio, ainda sem visibili
dade pnitica. Ainda assim, foi assinado urn acordo pleno 
de simbolismo. 

A integra~ao ccon6mica do espa~o lus6fono e ainda 
tenue. A conveniencia do refor~o desses lacros e, no en tan
to, inequfvoca. 0 modelo de desenvolvimento dos pafses 
lus6fonos de Africa nao pode menosprezar a integra~ao 
com Portugal. De entre as nacroes da CPLP, Portugal e o 
unico pafs associado a urn bloco estruturante da economia 
mundial. A Uniao Europeia continua a ser uma referencia 
para os africanos. Portugal, pela sua voca~ao, e o mais 
conveniente interlocutor de aproximacrao a esta area de 
prosperidade. Nao se pode sobreviver a margem dos blo
cos geoeconomicos estruturantes do sistema mundial. 

Portugal e os PALOP's ocupam diferentes posi~oes 
relativas no geossistema mundial. Portugal posiciona-se 
na franja de urn bloco geoeconomico de prosperidade. 
Estamos perante mundos diferentes, apesar de nao irre
conciliaveis. Portugal tern mesmo uma especial vocacrao 
de articulacrao entre mundos diferentes. 

A posi~ao europeia de Portugal sai reforcrada com a 
retoma da dimensao africana do pais. 0 projecto de inte
gracrao europeia nao e incompatfvel com o refor~o da CPLP. 
Por tudo isso, nao se entende nem se pode aceitar a debi
lidade da polftica africana do estado portugues, cuja tarefa 
deve ser dupla: a consolidacrao da cultura portuguesa neste 
continente e o reforcro das plataformas diplomaticas de 
cooperacrao. Com realismo, sem romantismo. Uma coope
rac;ao sem paternaJismos. Uma rela~ao despida dos tradi
cionais estereotipos sobre Africa, liberta da quase sempre 
parcial visao do Norte sobre o Sui. 

A fragilidade da maior parte da classe empresariaJ dos 
PALOP's torna mais diffcil a colabora~ao com a sociedade 
civil. No entanto, existem plataformas de coopera~ao com 
os Estados locais que devem ser exploradas. Por exemplo, 
sao desejaveis acordos de cooperacrao tripartidos: Portu
gal, urn outro parceiro europeu e urn Estado africano. Esta 
e a forma de conciliar a cooperacrao com Portugal com a 
inevitavel aproximacrao dos PALOP's a outras areas de 
influencia, sobretudo francofona ou anglofona. 

A CPLP pode ainda suavizar as sempre diffceis rela
~5es de Portugal com o Brasil, sem duvida, os dois eixos 
motores desta organiza~ao. 

Este quadro e entao definido por tres vertices: Portugal, 
o Brasil e os PALOP's. A sua Iocalizacrao num planisferio 
define urn triangulo sobre o Atlantica Sui, com o portu
gues a falar-se nas duas margens. Num seculo XXI a ar
rancar sob o simbolismo dos oceanos, sera excesso de 
romantismo considerar relevantes as potencialidades deste 
triiingulo cultural? 

Em resumo, a viabilidade de Portugal no geossistema 
mundial nao se pode tambem alhear de factores imateriais 
como a Hist6ria e a Cultura. Mais uma vez estamos em 
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presencra de uma complexa rela~ao entre Economia, Cul
tura, Historia e Geografia. Desta rela~ao complexa deve 
resultar a integracrao com maior ou menor exito de Portu
gal no sistema mundial e desta realidade nao devem ficar 
alheias as comunidades portuguesas espalhadas pelo Mun
do, como vefculos de afirmacrao e sobrevivencia da cultu
ra portuguesa. Uma batalha ardua mas estrategicamente 
determinante. 

Os la(:OS culturais niio se podem neutralizar pela indi
ferenra. Num sistema globalizado, a sua relevancia e cada 
vez maior. 

Ao contrario da tese de Francis Fukuyama, o processo 
de globaliza~ao/uniformiza~ao nao constitui o jim da His
t6ria. 
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