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CONCEITOS REGIONAIS: ALGUMAS NOTAS 
DA DISCUSSAO REGIONALISTA 

Daria Belbute Peres * 

Nossa proposta no artigo e de construir algumas possibilidades metodol6gi
cas a partir de uma revisiio bibliognifica e conceitual sobre as no<_;6es recorrentes 
as polfticas territoriais e polfticas regionais. As polfticas regionais, assim como as 
territoriais, nos mostram uma dimensiio de "planejamento" e interven<;iio espacial 
que, em muitos momentos, justificou (e justifica) a a<;iio governamental.l Estate
matica, por si s6, ja permite a abertura de possibilidades analfticas, mas nossa 
inten<;iio e muito mais simples, trabalhando com no<;6es de alguns termos como 
"desenvolvimento regional", "problemas sociais" e "regiiio". 

Vamos partir desta perspectiva, pois entendemos que a analise relacional so
bre estes termos nos mostra o esfor<;o em tornar os discursos (por enquanto, cien
tificos ou nao) legitimadores. 

Veja-se o caso da regiiio 2 analisado como exemplo de constru<;iio de objeto 
atraves dos instrumentos que permitem isto. E neste caso, toma-se como exemplo 
na medida em que se trabalha com "representa<;6es". Ou seja, algo que precisa de 
conhecimento e reconhecimento. 3 

Na no<_;iio de regiao percebe-se que a luta pela sua classifica<;iio (defini<_;iio) 
deixa transparecer interesses capazes de construir a propria realidade: 

A regio e as suas fronteiras (fines) niio passam do vestigio apagado do ato de 
autoridade que consiste em circunscrever a regiiio, o territ6rio (que tambem se 
diz fines), em impor a defini<;iio (outro sentido de finis) legitima, conhecida e 
reconhecida, das fronteiras e do territ6rio, em suma, o principio de divisao 
legitima do mundo social. 4 

1 Neste aspecto, interessante consultar, entre outras, as obras de Costa, W (1989) e a recente 
coletfmea de Becker, B. (1997). 

2 Bourdieu, Pierre. 0 Poder Simb6lico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2• ed., 1998. 

3 Bourdieu, P. (1998), ibid., p. 108. 

4 Ibid., p.l14. 
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Junto a isto, atentemos para a expressao "desenvolvimento regional", presente 
em discursos os mais variados. A utiliza<;iio/reivindica<;iio de desenvolvimento regio
nal mostra como urn caso particular de exclusao (se este e, de fato, o termo mais 
apropriado) ou de nao pertencimento vern carregado de rela<;6es de for<;as, de !uta de 
vantagens sabre "alguma coisa". E novamente a regiao, na sua particularidade regio
nalista, mostra que o ter/trazer desenvolvimento associa-se a uma constru<;ao social: 

Sea regiao nao existisse como espaqo estigmatizado, como "provincia" defini
da pela distancia economica e social (e nao geogrrifica) em relaqao ao "cen
tro", quer dizer, pela privaqao do capital (material e simb6lico) que a capital 
concentra, nao teria que reivindicar a existencia. 5 

Complementando, "o regionalismo se perpetua como preconceito, como ex
pediente de domina<;ao mais fecundo quanta maior for o atraso da area de sua 
aplica<;ao".6 0 desenvolvimento (agora, regional ou nao) vern preencher uma lacu
na, ou pelo menos pretende-se como tal. Lacuna esta que pode estar expressa no 
proprio jogo de defini<;ao das fronteiras da regia. 

E os "problemas sociais"? Trazemos esta expressao 7 como tentativa de urn 
gancho metodol6gico com a exposi<;ao anterior. 

0 sentido de "problema social" pode remeter, inicialmente, a duas concep
<;6es. A primeira referente aos problemas enfrentados pela elabora<;ao de "polfticas 
sociais"/leis. A segunda, com origens mais especificas nas rela<;6es de trabalho (ou 
genericamente, entre "grupos sociais"). 

Em ambos a institui<;ao dos problemas sociais depende da epoca e local em 
que foram geridos, da mesma forma que podem "desaparecer" como tal. Em ultima 
analise, o problema social e uma constru<;ao, mas que pressupoe as etapas de reco
nhecimento e legitima<;ao. No primeiro, torna-lo digno de aten<;ao8 ou de outra 
forma, coloca-lo no cemirio dos debates publicos.9 No segundo, urn reconhecimen
to pelas instancias estatais, o que resulta em uma serie de politicas que visam sua 
solu<;ao. Solu<;6es estas que refor<;am a figura de poderes publicos capazes de iden
tificar, delimitar e controlar, precisamente tais situa<;6es. 

Novamente temos a necessidade do reconhecimento, da legitima<;ao; mas e 
importante chamar a aten<;ao novamente sabre o processo de constru<;ao. 0 objeto 
de pesquisa situa-se justamente na analise dos agentes que lutam para impor a sua 

5 Ibid. , p.126. Cabe observar, no caso do Rio Grande do Sui, os recentes discursos sobre uma 
autonomia e recursos maiores para a "metade sui" do estado, que sera exposto adiante. 

6 Moraes, AC.R., 1988, p.103. 

7 aqui, muitas das conclusoes partem de Lenoir, Remi et alii. Inicia<;ao a Pratica Sociol6gica. 
Vozes, Rio de Janeiro, 1998. 

8 Lenoir, R. (1998} , ibid ., p.84. 

9 Ibid., p.84. 
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constru~iio/caracteriza~iio. 0 recorte territorial , alem de niio ser urn dado natural, 
mas sim uma constru~iio social, carece de urn resgate cronol6gico, hist6rico. 

Importante extrair, entiio, como objeto de trabalho, a apreensiio desta l6gica 
de constru~iio da "realidade" que nada mais e do que "a permanente !uta para 
definir a realidade" .1° lsto niio significa apenas uma analise do discurso, mas sim 
uma apreensiio do que se institui e do que e representado ( enunciado) . 

Mas ha, ainda na ideia de desenvolvimento regional, uma questiio: a adminis
tra~iio politica. 0 nivel regional, diferente de outros (nacional, estadual, municipal), 
mescla escalas de poder: a regiiio de identidade territorial e a regiiio definida pela 
administra~iio politica do territ6rio.u Quando do confronto de interesses especifi
cos com a homogeneiza~iio do poder central (estatal) temos o regionalismo que tam
bern se estrutura na diferen~a, no confronto/compara~iio economico, cultural, com 
outras "regi6es" . A compara~iio, se analisada no sentido de areas "melhores" ou 
"pi ores", traz inevitavelmente reivindica~6es de desenvolvimento para as segundas. 

UM CASO REGIONAL 

A titulo de argumenta~iio metodol6gica, podemos analisar o caso da peri6di
ca manifesta~iio de exclusao economica da "metade sul" do estado do Rio Grande 
do Sui, que se propaga atraves da vertente separatista. 

Uma pequena pesquisa sobre o assunto em parte da imprensa escrita - na 
medida em que tal assunto e divulgado em diversos meios de comunica~ao - nos 
mostra as origens e contradi~6es das reivindica~6es e propostas nele presentes. 

Para o que pretendemos analisar e importante destacar alguns trechos que 
sao exemplares dentro da no~ao de regiao em Bourdieu (p.126, ja citada) como a 
"provincia" distante do "centro". Observe-se o titulo e subtitulo da reportagem. 12 

MOVIMENTO PROPOE SEPARA<;AO DA METADE SUL 

INSATISFEITOS COM A SITUAI;AO ECONOMICA DA REGIAO, 

POLiTICOS TENTAM TIRAR DO PAPEL 0 PLANO DE CRIAR 0 ESTADO DO PIRATI NI. 

A propria palavra regiiio vern carregada de insatisfa~iio economica. De priva
~iio material e, portanto, urn "espa~o estigmatizado". 

0 sentimento de exclusiio, porem, niio e tiio recente, como identifica-se atra
ves de urn resgate cronol6gico. A primeira ideia publicada de separa~iio, nos mol-

IO Bourdieu , P. (1998) , op.cit. , p.118. Podemos acrescentar, a titulo de ilustra<;ao, urn trecho da 
tese de Breitbach (1988, p.23): "na formula<;ao de diretrizes para o planejamento regional , par exem
plo, o conceito de regiao e suposto - nao e discutido - uma vez que e comum a regiao aparecer ja 
delimitada territorialmente, geralmente em fun<;ao de criteria administrativo neste caso". Veja-se 
que a 16gica de delimita<;ao territorial (au da "realidade") nao e objeto de discussao. 

11 Ideias expostas, como mais adiante, em Castro (1989) . 

12 Jornal Zero-Hora, edi<;ao 11.654, 15.07.1997 , p.10 (transcri<;ao). 
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des que descrevemos, ocorreu ja na decada de 1950, quando o polftico Iris Valls 
(pode-se supor, visando as eleic;6es para deputado estadual) fazia campanha para a 
separac;iio da "Regiao das Miss6es".13 E argumentando que a referida regiao "s6 
cresceria se tivesse urn governo voltado exclusivamente para ela". 

Veja-se, em primeiro Iugar, a circunscric;ao de "regiiio das Miss6es" e a neces
sidade da regio, da autoridade nela presente. 

Alem dis to, esta passagem nos mostra o quanto urn mesmo "fa to", como nos 
"problemas sociais" anteriormente expostos, depende de epocas e locais para se
rem geridos e que venham a requisitar reconhecimento, legitimac;ao - algo que e 
trabalhado no nivel da representac;ao. 

Em urn contraponto bastante interessante observamos que os argumentos 
usados na reivindicac;iio separatista sao praticamente os mesmos proferidos pelo 
ex-governador do Estado do Rio Grande do Sui, Alceu Collares, quando da atribu
ida discriminac;iio econ6mica da regiao Sui em relac;ao ao pais. Mas este mesmo 
politico desaprova a secessao estaduaJ.l4 

Podemos concluir que os mcsmos argumentos, com recortes regionais e rei
vindicac;6es "diferentes" (somente em urn deles esta presente o separatismo terri
torial), tern tambem uma mesma finalidade de promoc;ao pessoal.15 

Uma hip6tese de trabalho representativa- na medida que tal tarefa e muito 
mais extensa - associada a algumas de nossas conclus6es anteriores, e a analise de 
discursos parlamentares referentes a regiao proposta pelos separatistas.16 Analisar 
qualitativa e numericamente a referencia ao recorte "metade sui" nos discursos 
parlamentares estaduais pode apontar a dimensao deste fato. 

Voltando a essencia desta discussao separatista temos tambem discursos con
trarios ao movimento bastante claros e enfaticos, que reconhecem na concentrac;ao 
de terra e renda a raiz do problema.17 Isto vai de encontro aos argumentos de perda 
de representac;ao polftica invocados pela maio ria dos "separatistas" .18 

n Jornal Zero-Hora, edic;ao 9.001 , 25.04.1990, p.10. 

14 Jornal Zero-Hora, edic;ao 10.022, 28.01.1993, p.11. 

15 Aqui, estamos talvez levantando uma hip6tese percebida na coincidencia entre "anos eleitorais" (com 
eleic;oes nas esferas federal e estadual) e intensifica<;ao da campanha separatista: uma noticia em 1988, dez 
em 1990, nove em 1993, tres em 1994, duas em 1997. Al!~m disto, uma pequena nota nos ajuda a pensar 
sobre estes fatos: "Lider do PSDB, o ex-prefeito de Rio Grande, Paulo Vidal, rebate o movimento de 
criac;ao do Estado do Piratini, englobando a metade Sui. - E pura loucura. Uma ideia isolada que se presta 
aos interesses politicos de alguem com pretensao de virar governador na marra. Refere-se ao ex-prefeito de 
Pelotas !raja Rodrigues que procura arranjar espac;o para uma candidatura a deputado federal. " 

16 Esta metodologia ja apresentada por Castro (1989) para o caso nordestino permite analisar a 
importfmcia que o recorte regional possui no encaminhamento de reivindicac;oes. 

17 Jornal Zero-Hora, edic;ao 10.156, 11.06.1993, p. 18. 

18 Aqui temos afirmac;oes levantadas em Heidrich (1998) , p.10: "muito embora este desempenho 
[ economico] nao configure situac;ao grave se for levado em considerac;ao que o Sui congrega apenas 
22 % da popula<;ao gaucha, o fato de ter sido tradicionalmente rico e aglutinado influencia politica 
nos pianos estadual e federal, indica sera estagnac;ao relativa e a perda de influencia politica urn dos 
nucleos da defesa e da reivindicac;ao regional". 
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Neste ponto, o resgate hist6rico mais geral (com base em uma escala territo
rial mais ampla) nos fornece algumas ideias.19 A concep~ao de na~ao como uma 
dimensao espacial associa-se em muito, no caso brasileiro, a de pafs20 como territ6-
rio e nao como sociedade. Nesta perspectiva, "quem" deixa de ter uma representa
~ao politica e a metade Sui do Rio Grande do Sui: 

Cabe frisar o fato de niio ser uma crise setorial, da agropecuaria, o que e apon
tado como necessidade de "socorro", mas toda a regiiio. Na impossibilidade de 
haver uma reconversao da atividade econ6mica predominante, essencial para 
a integrar;iio comercial, o discurso distribui ao todo regional a necessidade de 
politicas de desenvolvimento econ6mico. 21 

ALGUMAS CONCLUSOES 

Longe de esgotar urn assunto como o do regionalismo/separatismo - no caso, 
com a pequena exposi~ao sobre urn exemplo rio-grandense - vamos apontar algu
mas ideias capazes de fixar a nossa posi~ao de analise. 

Como processo e construc;ao, a regiao tambem nao prescinde de representa
~ao. 0 que podemos questionar e em que graus variam as diversas representac;6es 
analisadas em seus casos particulares. Ou de outra forma, as caracterfsticas que 
assumem enquanto colaboradoras nesta constru~ao. 

Ou ainda, de uma forma mais especifica, mas niio menos esclarecedora: 

a analise da dimensiio politica do confronto de interesses regionais aponta, 
necessariamente, para a questao do regionalismo. Este deve ser entendido como 
a mobilizar;iio politica de grupos dominantes numa regiiio em defesa de inte
resses especificos frente a outros grupos dominantes de outras regi6es ou ao 
proprio Estado. 0 regionalismo, portanto, e um conceito eminentemente poli
tico, vinculado, porem, aos interesses territoriais. 22 

A constante necessidade de urn resgate hist6rico (entenda-se com as suas 
devidas contextualiza~6es) apontando para os embates de mobiliza~iio polftica, a 
identifica~ao de interesses especfficos na rela~iio com o nfvel regional, o rastrea
mento dos recortes territoriais com as suas justificativas, sao importantes como 
instrumentos de analise. 

Retomando, igualmente, a questao do estigma dentro do regionalismo,23 e impor
tante esclarece-lo como aprofundamento dos casos particulares na medida em que ele e 
o fundamento simb6lico e economico e de unifica~iio do grupo para a tomada de a~6es . 

19 Algumas ideias expostas em Moraes (1988), op.cit ., neste caso, particularmente cap. 5 e cap. 7. 

20 Estado-nac,:iio talvez seja mais apropriado, mas mantivemos uma ideia original do autor. 

21 Heidrich (1998), op.cit. , p.10. 

22 Castro (1989) , op.cit., p.392. 

23 Levantado por Bourdieu (1998) , op.cit., p.125. 
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Alem disto, a aboli\;iio do estigma implica na supressiio do jogo de disputa 
pelas fronteiras da regiiio- no campo do simb6lico e, para o exemplo que descreve
mos aqui , talvez pouco trabalhado ainda. 
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