
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TEORIAS, DEBATES,
APLICABILIDADES

ARLETE MOYS£S ROD]UGUES
Organizadora

Departamento de Sociologia
Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas

Universidade Estadual de Campinas

textos Didfticos
23 - Maio de 1996



TEXTOS DIDATICOS
IFCH/UNICAMP
Setter de Publicag6es
Caixa Postal: 61 10
CEP: 13081-970 - Canlpinas
Tel. (019) 239.8342
Fax: (019) 239.33.27

SP

SOLICITA-SE PERMUTA
EXCHANGE DESIRED

Direg :io :
Diretor: Prof. Dr. Jo5o Quartim de Morals
Diretor Associado: Prof. Dr. Armando Boito Junior

Comiss2io de Publican:6es:

Profa. Angelina Maria Clteibub Figueiredo - DCP, Profa. Gupta Grin Desert - DA:
Profa Maria Clementina Pereira Cunha - DH, Prof. Jose Carlos Pinto Oliveira

DF, Marcia Billtarinho Navel - DS e Jo5o Quartim de Morals(Coardenador).

Setor de Publicag6es:
Marilza A. da Silva, Elizabeth S. S. Oliveira e Magali Mendes

Grlifica
Sebasti5o Rovaris, Marcos J. Pereira, Luiz Antonio dos Santos e Jose Carlos Diana

Capa - Composig5o e Diagamag5o - Revis5o - IJnpress5o
mCllAINICAMP



Sumfrio

Desenvolvimento sustentfvel- A problematica s6cio ambiental.
ARLETEMOYS£SROORIGUES

5

13
Algumas considerag3es acerca do conceito de sustentabilidade

subs dimens6es politico, te6rica e onto16gica ...
MARIA ELISABETH PEREIRA DOS SA laOS

Desenvolvimento sustentfvele p6s modernidade
LUISFERN.4NOOF. AMS'MALDEN

49

A construgao da nova realidade - do dash o/ immto ao
dash o/ imento sustentfvel ...........

LUCIANA BERNARDOMEO'HO

73

DesmpoZvfmento s s en Zpe/ e Capacfc&de de szzpoee; uma anflise

de diferentes perspectives desses "concertos" tends em vista a

questao da Bahia do Piracicaba....................................................... 91
HUMBERTOP. F. AL VES



O Mercosul: desenvolvimento e meir ambience

REIN4LDODIAS

121

Acessos a problemftica das enchentes urbanas: contribuig6es

para a integragao das dimens6es naturale social
MARCOSANTONIOMA'IT£DI

151

Culture, desenvolvimento e imaginario eco16gico
MARIA ALZIRA DEALM£IDA PIMENTO

169



Desenvolvimento Sustent6vel

A problemftica s6cio ambiental

ARLENE MOUSES ROORIGUES'

Este 6 o conjunto de trabalhos que forum apresentados e de-

batidos no Curio "As Relag6es da Sociedade com a Natureza" no

segundo semestre de 1995, no Mestrado em Sociologia e Doutorado

em Ci8ncias Sociais na Area de Meio Ambiente, Desenvolvimento e

Tecnologia. Explicitam o aprofundamento de quest6es relativas aos
especificos objetos de anflise dos respectivos autore$ e, fundamen
talmente, os debates, em gerd fecundos, travados ao lingo do curse

Este publicagao pretende, assim, fazer chegar a um p6blico mais am

plo o trabalho de pesquisa e reflexio que se desenvolve no an8nimo

e cotidiano espago da sale de aula e, desta maneira, e a medida das
nossas limitag6es e possibilidades contribuir com o debate cientifico

IProfessora Doutora do Departamento de Sociologia do IFCH
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Arlene Moys6s Rodrigttes

Nio hf. entre os textos, id6ias coincidentes ou "consensus:

pols consideramos que 6 precise trazer a tone a multiplicidade de
pesquisas cientificas com suns diferentes formulag6es. O fema que
Ihes 6 comum 6 "Desenvolvimento Sustentfvel", ou deja a discussio

das formal pdas quads o homem em sociedade tem-se apropriado da

natureza e suas consequ8ncias em relag3o ao futuro da humanidade

Principalmente apes a d6cada de 70, o 'meir ambience ' ou os

problemas ambientais ganham visibilidade nos debates cientificos,
nas agendas governamentais, nas propostas empresanais e nos mo-

vimentos socials, em especial, os ambientalistas. Na verdade, os pro

blemas nio s5o novos, pele contrfrio, forum sendo acumulados aa

longs do tempo s6cio-hist6rico, proveniente das formal inadequadas
pdas quaid a sociedade se apropria da natureza, desnaturalizando-a ao

mesmo tempo em que a socializa

O tempo geo16gico de formagao, evolugao, ambientagio dos
ecossistemas contrasta com o tempo socio-hist6rico de uso dos re

cursor naturais. A intensificagao do uso destrutivo da natureza tem

provocado ac6mulo de problemas que nio tem fido resolvidos pda
maid avangada tecnologia. Pele contrfrio, embora nio deja reconhe-

cido, tem side o proprio desenvolvimento tecno16gico a fonte de
novos 'problemas' cano por exemplo o que fazer com os resfduos

t6xicos, a destruigio da camada de oz8nio, o efeito estufa, etc.

Visibiliza-se que hf limited naturais impens4veis no idefrio do

;desenvolvimento" de produgao de maid e mais mercadorias e na f6

mega na ci8ncia coma possibilidade de com o tempo tudo resolver.
Mas os recursos naturais uma vez utilizados nio estio disponiveis
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Desert'oo!'pimento sastent&uel, - 4 problemftica socio ambima!

uma segundo vez. Descobrem-se limited tanto para a utilizagao das
"reserves naturais" homo para lugares para depositor os produtos

indesejfveis - os residues s61idos, liquidos, gasosos, frutos da produ-

gao destrutiva.

O tempo hist6rico tem mostrado o ac6mulo de problemas da
dilapidagio da natureza nas escalas /oc /, regfona/ e mz/ndfa/. O

:novo" da problemftica ambiental 6 que hole este se constitue em
um problems da biosfera. Coma assinala Renee Passet

a primeira faso foi de rLei+trttLiciade ..na meal(h em que
n&o ameaSaua, gra'uemente os recavsos {h. natareza, e ni.o

excedia seas ritmas de aalodQu aWaD... Sucedea-se a fast do

meng::a,mbigBl;g -considerado o conjwnto de cicdos, qae
mesmo qae exteTnos a, am, system,a, tnJLaenctam-no oa qae

s o in$amc faqs poT ete-. O que se descobre s&o darlos pro
fandom mas ocaiiz(dos e espec£FLcos qae o desenvoluimento

infringe nat reza... 4pta! E os P oblemas se &siocam
ao nave! da IZig!&m, O qae o desenuotvi,mehta a inca s2o
os m,ecani.smo 'regatadores qwe condi,cionam a. soheuio6n.
ci do p/ Hara... " (])asset, R. 1994: 15) (grifos na original).

O rata do problems ambiental estar ao ri£vel da biosfera indi-

ct a necessidade de analisar a produgao s6cio espacial em um mundi

onde a concentragao da riqueza, a pobreza e mis6ria generalizadas

explicitam modes e formal diferenciais de apropriagao das materiais

primal e de aceleragao do processo de criagao destrutiva. Ou sega,

nio se pode considerar os problemas eco16gicos come fruto de uma

relagao apenas entre homers-natureza no sentido gen6rico. Trata-se
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Arlene Moysfs Rodrigties

de compreender que estes decorrem das relag6es que os homens etta
belecem entre si

O que 6 novo, tamb6m, neste findar de s6culo com relagao :l

problemftica amblental 6 que as anflises e proposig6es sabre o
ambience nio podem ser aesPacfa/. O espafo d categorfa/undamen a/ de

andltse para compremdw as to mas pdas qtlais as velag6es socletivias

prodnzem e repvoduzer7 a nataveza, OIL sein, poduzem e reproduzem o

esPa go sada!.

Na questio espacial n5o se pode deixar de compreender as
diferentes esc.nas territoriais: local, regional, Estado-Nagao, bloco de

Nag6es e a escala Internacional. Redefine-se, com a problemftica
ambiental, a compreensio espacial. A dinfmica da internacionaliza-

gio coloca novas e abrangentes temfticas

E preciso, assim, ter clara que a gees o amaim a/ de e ser
:ompremdida cano nm prodnto da intemengao da sociedade sabre a

tzalz/reza. Diz respeito nio apenas aos problemas relacionadas i

natureza fisica ' mas is quest8es decorrentes e sucitadas pda agro

social. Deve ser compreendida nas relag6es que os homens estabele-

cem entre sie nio apenas n2\s relag6es gerais que a sociedade estabele-

ce com a natureza pris nio se pode ocultar a exist8ncia de classes

sociais e de suns contradig6es visiveis nas diferentes formal de segre-

gagao s6cio-espacial

No processo de aumento da visibilidade da problemftica am-

biental gestam se novak matrizes discursivas que prov6m de diferen-
tes sujeitos. Compreendem os discursos do Estado, que incorporan '

do a problemftica ambiental instaura um novo discurso sabre a so-
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Desenuotuimento sastent&oe{ - a problemftica socio ambient!

ciedade e o ambiente. Os discursos da ONU - Organizagao das Na-
g6es Unidas que consideram a natureza homo "bem comum" a hu-

manidade, remetendo aos Estados-Nagao o 'dever ' de proteger a na-

tureza. Contraditoriamente este "bem comum" esb apropriado em

parcelas, divididas em propriedades. O debate sobre o "bem comum"

implica em postular uma nova utica de relagao dos homens entre si e
destes com a natureza

Os discursos do empresariado expressam a procura de uma nova

caracteristica da competitividade. Contudo, no debate do "bem comum"

apropriado para a produgao a proposta 6 resolver os problemas atrav6s

do mercado. Remeter ao mercado a resolugao dos problemas ambientais

pode continuar a ocultar a produgao destrutiva.

C)s discursos dos movimentos sociais e organizag8es nio go

vernamentais apresentam propostas alternativas para a relagao socie-

tfria com a natureza e da pr6pria sociedade. Continuum, por6m,
fragmentados em diversas proposig6es. Nos memos acad8micos e cien-

tificos o ambiente continua a ser apenas a ponte de Iceberg, restritos
a determinados espagos e f6runs, impercept£vel para os produtores e

dirigentes do "Titanic", pris aspectos fundamentals da biodiversida-

de, da sociodiversidade, das tecnologias 'limpas e sujas' nio se torna-
ram universals

Hf muitas diferengas nos discursos mas tamb6m h6 vfrios

pontos de 'cantata '. As propostas referern-se iresolugio de proble-
mas existentes, ou seja nfo hf propostas preventivas. E comum falar-

se da educagio ambiental e em sodas as matrizes discursivas, apare-
cem os idefrios de Desenvolvimento Sustentfvel, Ecodesenvolvi-
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Arlene Mo)}sfs Rodrigttes

menlo ou Sociedade Sustentfvel. Qual o significado concreto destes

[ermos? Qual o significado da cotidianeidade globalizada no proc'sso

de criagio destrutiva? Coma se constr6io conhecimento real e os
simbolismos?

C)s trabalhos que seguem retratam tanto a complexidade da

fema coma levantam problemas que precisam ser compreendidos.

Assam, o texto de /Maria f/is,z&ete Pa'ezra dos S nfos 'HfCU.i#HS

CONSIDERA GOES ACERCA DO CONCERTO DE SUS'rENTABILIDADE: SUAS

O//4rXS6rS PO£/77CH, ZZ6X/CH £ oxroz.6c/c,g 'l discute teoricamente

nog6es de sustentabilidade. Demonstra que 6 necessfrio analisar se os

atuais paradigmas dio conte das dimens8es politicas, sociais, teonas e

onto16gicas. Trata se de um desafio que nio pode ser deixado para o

futuro quando a criagio destrutiva if tiver reduzido a sociodiversida-

de a uma homogeneizagio

O texxo de Luiz Fer7}anda Amstalden "DtsKNVOLViUEUTO

SUSTZX-ZHWf £ p6s Moore.\TO,40E" nostra a necessidade de analisar a

problemftica ambiental no processo de transformagio da produgao e
do idefrio no atual periods hist6rico. Enfatiza que Desenvolvimento

Sustentfvel 6 hole tio denso cornum como vigo Analisa alguns auto

res que apontam as contradig6es do termo sustentabilidade e desen
volvimento.

Coma se constituio conceito de sustentabilidade 6 o objetivo

do texto de Z,acf,zna Bernardo Mfo£ro ';4 COX-STXUGXO D,4 A'OHH

REALIDADE - DO DESENVOLVIM£NTO AO DESENVOLVIM£NTO SUS-

rzWqmt". Resgata, no texts, o debate sabre a nogao de racionalida-
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Desenuotvimento sbtst€nt&ro€t - a pyoblem&tica s6cio ambientat

de do per£odo moderns e mostra diversas faces do debate cient£fico
na construe::io do termo desenvolvimento sustent4vel

Muitas sio as propostas para estabelecer crit6rios para o
desenvo[vimento sustentive]. Uma dessas nog6es 6 de capacidade de

suporte. Hrrmberro P.F. .4/ues no texts ':Z)rSTWUO rz £N70
SUSTENTAvEL E CARA CiDADE DE supox Te: UUA ANALYSE DE OlrERENli;S

PERSPECTIVES DOS 'CONCE{'fOS: A QUESTAO HIDRICA NA BAHIA Da

P7X,4 C/CHBH " aponta tanto o debate te6rico na construgao do [ermo
capacidade de suporte coma do terms sustentabilidade. Demonstra

que nio 6 possivel pensar o ambiente sem o espago Indaga, assim,

sobre os crit6rios de suporte ao navel de uma sustentabilidade que
hole se constitui em problems da biosfera

E quando as quest8es extrapolam o espago de um Estado-
Nagio? E possfvel estabelecer normal gerais para o uso dos recursos

naturais? Quaid os parametros para este uso? Seriam objeto de

legislagio pr6pria apenas quando se tratar de "uso comum"? Sio

albans desafios para pensar as quest6es ambientais ao navel de
acordos entre Estados-Nag6es. O texts de Refnz/do Dias "0

A4KXCOSUL: DESENVOLV{MENT0 f M£!0 A}4BlfNTE" aPonta al games

reflex6es sabre o fema. O espago natural nio 6 delimitado por
fronteiras politico administrativas. E preciso, assim, compreender
quaid servo os limited e as possibilidades de acordos comerciais

internacionais e a questao do ambience

Coma analisar o ambiente na area urbana que no processo de

ocupagao "oculta" a natureza com a impermeabilizagao do solo, as

edificag6es, a destruigao das matas, etc. Um desafio 6 compreender as



At'tele Moysfs Rodtigtte

diferentes formal de anflises das ci6ncias da natureza e da sociedades

No plano epistemo16gico como analisar "eventos" naturais e sociais?
Este 6 o desafio que J/arco Ma edf se coloca no texts 'H PWO

BLE?a.a riCA AWBiENTAL DAS ENCnENTES URSXNAS: CON'rKtBUlq6ES PARA

A INTEGRA QAO DASDIMENS6ES NA RURAL £ SOCIAL

Pode-se pensar na (re)construgao de um imaginfrio social com

a chamada educagio ambiental? Este serra uma das "shaves" para di-

minuir a problemftica ambiental ' Marfa .4/zita de H/maida Pine?z a
no texts "CULTURA, DESENVOLV}MENTO E !WXGiNARIO COLETIVO

aborda as diferentes vertentes que tratam da quest3o eco}6gica e do

imaginfrio social, apontando para uma reflexio urgente sabre o ima-

ginfrio coletivo.

Esperamos estar contribuindo para a continuidade do debate

e para a produgao de uma sociedade socialmente maid juste e ecologi-

camente equilibrada
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Algumas Considerag6es Acerca do
Conceito de Sustentabilidade: subs

dimens6es politica, te6rica e onto16gica

MARIA EI.ISABETE PERnRA DOS SANTOS

1. Sustentabilidade: um desafio politico, te6rico e onto16gico

Este trabalho pretende discutir algumas quest£5es de natureza
politica, te6rica e onto16gica sugeridas pelo conceito de sustentabili-
dade; quaid sejam

) proJeto de desenuolutmenta snswntfuel 6 sob'etndo m desafto politico e
into se explicita basicamente de dubs formal. Em primeiro lugar, pelo
fate de que o canceito de sustentabilidade qualifica o lipo de desenvol-
vimento desej4vel para determinada sociedade; e, em segundo lugar, por
clemandar a identificagao dos sujeitos cuba rizzo sada/ serra a constitui-

Doutoranda em Ci8ncias Socials no Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas
UCH/UNICAMP.



Maria Eiisabete Pereira! dos Santos

gao da referido projeto. Dessa maneira, antes de se constituir em um de
safio te6rico, financeiro ou tecno16gico, a sustentabilidade requer dc-
terminag5o, interesse social e politico, no sentido de instituir uma outra
relagao entre sociedade e natureza;

ii. 4 gzzesz o zm& e?zla/ / paradigm ric e into se explicita no concerto de
sustentabilidade de dubs formas. A primeira, peZz dfmensZo z:ed7fczz g e
e/e sagere, ou sega, por requerer teorias outras da natureza e da sociedade.
Teorias capazes de conceb8-las para a16m da condigio de "objeto", assim
como de dar conte das atuais formas de produgao da sociedade e da na-
tureza, de pensar tempo e espago em suas m61tiplas e complexas rela-
£6es. A segunda, por colocar gziest6es de na zlreza oHIo/6gfc(nao apenas
epistemo16gicas), por demandar portanto uma reflexio sobre a pr6pria
ess8ncia do Ser soda/ e do Set" naz: ra/ e, logo, em decorr8ncia, por repen-

sar a relagao entre sociedade, t6cnica e natureza, entre sujeito-objeto,
apar8ncia ess8ncia, vivo-inanimada, enfim, as dualidades que estruturam
a racionalidade moderns

Fundamentalmente, estaremos discutindo ao longs desse tuba

Iho, a tele de que a problemftica socio ambiental 6 expressao, das
mais profundas, de uma crime das sociedades modernas e que, correla-
tivamente, estamos vivenciado profundas modificag6es nas formal de
organize-las e conhec8-las

2. A dimensio pol£tica do desenvolvimento sustentfvel

A dimensXo politica da proposta de desenvolvimento sustent4-
vel se explicita no questionamento mesmo do conceito de desmuo/
oimenro e de sua pretense universalidade. O terms 'de-
senvolvimento' comegou a ser empregado ao longs dente s6culo

quando se tomen evtdente que o 'pTogvesso ', a :ex©ansao ', e o
crescimento ' nZo elam virtaaLichdes int {nsecas, ineventes a to.

d": «, :. id i: b""''""«:, .«}« .fell««ga. (,.«} z a.) :. p«&:::
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Algumas considerag6es acerca do concerto de stlstentabilidade.

considma coma ine itfvel, 'nas prop evades egec€flcas data
das de 'v.thor positive ' -- das sociedades oci.dental.s.

(CASTORIAOIS, 1987:140)

Seu questionamento ocorre assim no contexts da discussio do
padrao de desenvolvimento ocidentale das diferengas, sempre cres-
centes, entre parses capitalistas centrais e aqueles qualificados coma
:atrasados". "memos desenvolvidos", "subdesenvolvidos" ou "em vias

de desenvolvimento". Inicialmente, comegou-se a perguntar pdas
ca#sds do desenvolvimento de alguns e a impossibilidade de outros;
em seguida, o porg#a da distribuigao desigual dos frutos do cresci-
mento e finalmente o g%e 6 "desenvolvimento", o porgzig do
;desenvolvimento", "desenvolvimento" de gzie e em direfZo a g#g.

O conceito de sz/sled abf/fd de emerge no contexto da discussio
em porno da id6ia do "ilimitado" e das "infinitas" possibilidades do

atual padrao de produgio e de exploragao da natureza, da apropria-
gao desigual de deus recursos, da onipotancia virtual da t6cnica, en-
fim, da assam chamada "problemftica socio-ambiental".' O conceito
de sustentabilidade desnaturaliza o discurso "desenvolvimentista"

explicita sua parcialidade, ou deja, o tata de que todd e qualquer pro
pasta de desenvolvimento tem um mode/o e um [e/os. Nesse sentido,
noqbes cano eq&id.;L£ie social e aso n o prdat6ria com 'oistas ao aten-

Como salienta Cornelius Castoriadis o concerto de desenuo/ufmezzto cont6m em si

a nogio de processo de " 4er! afro do irl fa/, d p s2gemz f& dunamis 2 6nerS6ia, cM
potentia ao actus. O g/ze f/np/fca, g eufdenfq. gwe hf wma 6nerg6ia, ow z/m act s gz/e

modem ser determinades, dean as, $mdos, que ba ttvrm norrr a efwente a esshch
aqailo qwe se desmuo!'ue; oa cano term, alto Arist6Uies, qae esse ess&ncb g o tamar-se-
oufome a ma norma de$tnaa por ma forma 'Ftwi ': a entUichh2.

CASTORIADIS. 1987:140/142

'0 conceito de prob/em.Ztfca sdcfo-amble?za/ aqua revere-se aos conflitos, de nature-
za eco16gica, econ8mica, sociale polftica resultantes "can/07m spe/as g afs a socie-
dade se apropr& do meir amZ'fence naz: xa/". Cf. RODRIGUES, 1995:1.

15



Maria [tisclbete Pet'lira dos Sa lies

pimento das necessidades b&s cas das ataais e fatuTas gevag6es, e£e\xxa-

mente, delimitam territ6rio. Por6m, kinda que circunscreva um
campo de embate politico e te6rico, :\ natureza gen6rica do concerto
de sustentabilidade possibility abrigar m61tiplos sentidos, e mesmo
aquilo que se constitui em nora comum e caracteristica em suas vill-
as definig8es(a exemplo das referidas nog6es de eqiiidade e uso n5o

predat6rio) pode ser objeEO de diversas (ou mesmo contradit6rias e
excludentes) proposig6es

Coma afirma Arlete Moys6s Rodrigues, referindo-se a natureza

gen6rica do concerto de desenvolvimento sustentfvel,

n o b qmkwa possibiti(hde de considerar qwe a pvoposa de desert
uoloimento sustentfuel. se expticite na, cic£aude. Assam, atom da dash.
=h de uis&a de classes na P OPasu de desmuo! lr?lentz sasfmavei,fal
Ea-tbe umb6m uma visio egachl,. E Hesse smtido o debate da popes
tas neo-tibevai,s soho o Estado n8,o {e'ua. em carta o tewit6do, n&o twa,

:m comm qae se 'olde nam "tewit6'do", nam "tara'r". Desk maRCh'a,

probterrMti.ca, ambienut nio Fade ser considaada sem wm delia,te
soh'e o esp©o, tewit6ho, I,wgax e Esudo. A sastenubi.tid£tde socbl f
P £ / P./fli.a "(RODfUGUES, 1995:4)

Por outro lada, os concertos de sustentabilidade em Nosso Fu
[#ro Com&fm e em Nossa Pr6pn.z Hge/zc&z, ainda que apontem, de for-

ma adequada, para os limited e iniqiiidades do atual padrao de desen-
volvimento, t8m coma s@eitos dense projeto "todos os #omelzs " ou o
esiado" e a '?ociedade". Um projeto assim concebido carre o risco de

transformer-se em um discurso fazio, em pef de rercf#ca h%m.znfsta

Efetivamente, o que o Clube de Roma coloca coma essencial na rela-

3Estas refer6ncias reportam-se a //ma dentre as vfrias definig6es de sustentabilidade
existentes. Ao bongo deste trabalho, sempre que estivermos fazendo re£er8ncia
tal conceito seri no sentido indicado. faso contririo, procuraremos explicitar os
sentidos alternativos
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Aigtllllas considerag3es acerca do concerto de sttstentabiiidade:. +

gio entre sociedade e natureza? No fundamental, a id6ia de /fmftes,
ou sega, de que a natureza imp6e limites isociedade. Pretence-se,
ponanto, d weir sake ama passive! crime mz4ndial, casa pa771it£ssemos

f continuagaa dessas tend&ncias e sugerir mudangas para euitar qae a
crisp aconfefa.(Cf. MEADOWS, 1972:182) f ?zecesslrfo m Zo redf#nfr
a ntmsidade dos asks dos vecursos de forma a evitar o colapso do siste-

ma. Preocupagao absolutamente juste e pertinente, uma vez que a
possibilidade de escassez pode efetivamente se constituir em uma
ameaga ao sistema. 7ra a-se, portanro, deproc rar "ma(&r" de modo a

ga antic que "judo" otl o fwttdamental permanega coho este. 'bqia res\l
d6vida a respeito de quads interesses esses "homens esclarecidos e de
bem" estio defendendo.

O conceito de sas m a&i/fchde formulado em N9sso /atmro Co

mwm coloca quest6es novak em relagio iproblemftica s6cio-
ambiental. Em primeiro lugar, ele se reporta nio apenas aos limites
impostor peso c r n#ni o caz na reza, mas i nogio de newssidade
bfszca, particularmente is "necessidades essenciais dos pobres do
mundi". Assam formulado, o concerto de sustentabilidade pasha a ter

uma dimensio social peculiar. Preocupa-se com a capacidade de re
produgio do sistema e tamb6m com as "externalidades" geradas

jcomo a pobreza), pensa-se nio apenas no futuro da humanidade mas

no presence e suas mazelas. Assam, o "desenvolvimento sup8e uma
transfomagao progressiva da economic e da sociedade" de forma a
alcangar a "harmonia entry os ceres humanos e entre a humanidade e
a natureza". "0 importance 6 que eases objetivos sejam buscados com
sfncmfdade e que os eventuais desvios sejam corrigidos com eOcia-
ria". (CDMA, 1991:7C/71) Traci-se, 6 evidence, de uma forma diversa
de compreender a problem6tica socio-ambiental; nio obstante, o
sujeito deste projeto de sustentabilidade sio loads os bomens, ou deja,

do panto de vista social, ni zg dm
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Em O Z)esa@o do Deja poZvfmezzfo S%sle?zt#ve/, no quaid sus-

tentabilidade 6 vista sob a 6tica dos parses "em desenvolvimento", tal
conceito 6 concebido no contexto da "arise" de modelos e do

;esgotamento de um estilo de desenvolvimento que mostrou-se eco
logicamente predat(brio, socialmente perverso e policamente injusto

(CIMA, 1991:13) Efetivamente, este documents sugere: a. ainda que
rzosso Har%ro sqd cowan, o presence nos diferencia e nesse sentido

nossas responsabilidades, compromissos, limited e premissas sio di-
versos; b. a degradag3o ambiental e a pobreza resultam de padr6es de
desigualdades que caracterizam o estilo de desenvolvimento atual,

com seqtielas homo marginalizagao e desintegragio social; c. resultam
kinda da fragmentagao institucional da sociedade contemporanea,

uslm cano is impeVeig3es est atavais da mercado e, kinda, da ft n o
raga/adore do fstado.(CDMA, 1991:22) As sugest8es relatives a mu
ganga substantial nas formal de organizagao social e na interagao

com a natureza (que poderiam reverter tanto a escassez coma o nio
acesso aos recursos), embora denham como pressuposto a participa-
gao e controle social do desenvolvimento, sio genericamente atribu
das is "instituig6es socials e politicos" e ao Estado que deve "repartir
responsabilidades com o setter privado, organizag6es nio-
governamentais e com a sociedade em gerd." (CDMA, 1991:24)

Nesse sentido, imports ressaltar que o concerto de sustentabili-

dade s6 ganha concretude quando referido a um / ga e re?npo esse(f
Beos, ao s«/tito do dfscwrso e, sobretudo, aos a ores e agenres puja razio
social serif a implementagao de um modelo de desenvolvimento sus-
tentfvel. Nio se grata, 6 clara, de negar a "eficfcia" de um discurso
assim constituido, mas sim de alertar para que a proposta de susten
tabilidade nio cain nas mesmas armadilhas do seu correlato(o con
ceito de desenvolvimento), encobrindo-se na imprecisao e generali-
dade e, assim, ocultando interesses particulares ou estrat6gias de po-
der, do ponto de vista social e ambiental, nio tio legitimas.
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3. A natureza paradigmftica da questio socio-ambiental

3.1. IJma recorr8ncia hist6rica: a ecologia, as ci8ncias sociais

e a problem6tica socio-ambiental

Fagamos uma recorr8ncia hist6rica, objetivando melhor expli-
citar como a relagao entre sociedade e natureza tem side concebida
por tradig6es te6ricas distintas coma a ecologia e as ci8ncias socials,
coma abordagens tradicionais no campo das ci6ncias da sociedade

(e.g., a marxista) procuram reestruturar-se para dar conga da proble

m6tica socio-ambiental e, finalmente, coma compreens6es diversas
da problemftica s6cio-ambiental condicionam e orientam o olhar
sabre tomas especificos coma a questao demogrffica. Tal percurso

objetiva, sobretudo, colocar em destaque as sugest6es de reestrutura
gao e rearranjos no campo do saber sugeridos pdas referidas tentati-
vas de equacionamento da problemftica socio ambiental.

Comecemos pda ecologia, e into principalmente pelo cato desta
ci8ncia colocar-se coma tarefa o estudo da re/#fao entre o sm e o am.

aZmle. Ao contr6rio do processo de constituigao das demais ci8ncias,
a ecologia apresenta desde sua origem um carfter de sintese e suas
ra£zes podem ser encontradas na geografia, na fisiologia, na demogra-

fia(dentre outras). Coma afirma Gilberto Gallop£n, ao analisar as
transformag8es te6ricas e metodo16gicas da ecologia, constata-se que
subsiste a today suis definig6es alba que Ihe 6 peculiar e pr6prio, a
saber, o conceito de f z eme/aldo.' Assam, enquanto algumas discipli-

'Conforme assinala Gilberto Gallopin, "Za eco;ogf origin Fame le de$nM por f.
Haecket en ta seganda mitMdet sigto XIX coma e! caeQO de conocimimto qae tl'aM de
Las 7etaciones entry tos o'rganismos ) su ambimte inorg4nico ' organico, coma ta, eco-
nam& de ia nataralem, ba sUo intern eta(k de dbinms maneTas Q d#eventes {nves
;igadcres. Charles Elton, par ejemplo, aefznii a ecclogb coma 'bis o ia nat14Ta! cimt$-
:a,' preocapa-ch, por ta 'sociology ' economy de !os animates','y para F. Clements ecole
gia es !a clench de !as ccmandades <Kc wand), 1969). Para C. j. Krebs(i97Z). la ecoio
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nas tgm coma objeto "caracteristicas" e "processes", gerais ou parti-
culares, dos organismos ou do ambiente parse, a ecologia, fundamen
lada nos estudos das referidas disciplines, busch descobrir como dife-
rentes estruturas e processor se relacionam no imbito de um deter-
minado "sistema eco16gico". O que efetivamente caracterizaria um
sistema como eco16gico nio serra sua dimensio ou gran de segregagio
mas sua natureza, e, nesse sentido, o concerto de sistema 6-the estru

durante. Este pode ser definido como um conjunto coerente de ele
rnentos interdependentes, sends que um sisrema eco/6gico define-se a

partir de um ou maid organismos funcionalmente relacionados com
os vfrios componentes do ambience. Um sistema eco16gico 6 assam
um conjunto aberto e coerente de elementos interacuantes e interde-

pendentes, caracterizados pele continuo intercfmbio com seu ambience
intercimbio que os faz tender para um estado estacionfrio dinfmi-

co ou para niveis superiores de organizagio. (Cf. GALLOPIN,
1986:127) Os sistemas eco16gicos sio compostos por "elementos

(organismos, grupos de organismos incluindo os homens -, com-

ponentes abi6ticos) e relag6es (interrelag6es de alimentagao, compo '
E8ncia, regulagio, reag6es e variiveis ambientais)

gia es 'e] estwlia ctentiftca de !as lnueracc]ones qne detamtnan ta distvlb ct6tt ] ab n
dance de os o ganismas'. Para R. Margalef(1974). ta ecalaga es a 'biology de LQS

:asiste«"s', ) pa a E. P, OdH«I(1971), {a ecaLogb es 'e! estadio de {a este ctLtra ?FRn .
cto' n de ta Rata aleza ', entendiendo al, bombTe caIRo parte de ta natt&raieza; mas tardy et

nis''o abit07 (1985) define a la ecolo8ia came 'e{ esttcdio de a totals'iad del bomb«e T e}

am&fenie'".(GALLOPiN, 1986;126)
O autos faz kinda uma distingio cntre ecologia e ambiente. "f/ am&fente de I/n

sistema dado este constitado po'r aqttel,tos el,ementos qae no pertecen ai, sistema halo
:ans uaci6n, ) qae estin inteweiacionados wn el sistema (Gattapin, 1981a, 1981b) yl
3colag&, es ta clench qbte estbfdb {as intewetacioKes entry I,os biosiste?alas ' sits ambientes,
desde el ecole bas la ecosfwa, ) cu)o ccnfenido especifico suede Tania seg n !a nat f
raieza del biosistema(bia16gico, bKmano, ) el n ue{ de agre8aci6n de{ sis ema ecal6gica
consMe«.do. "(GALLOPiN, 086;129)
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Gallopfn classifica as unidades de estudo da ecologia e sua evo-
lugao, passando pelts elementos e relag6es, dos mais dimples aos

maid complexes; do organisms e seu ambience ou a autoecologia (s6c.
XIX at6 comego dos antes 20) f comunidade bio16gica(ands 2C at6

50), ao ecossistema (anon 50); ibiosfera (ands 70) e ao homem na
biosfera(a partir dos amos 70 at6 os dias atuais). Ainda segundo o
referido actor, nos dias de hole, a estruturagao da ecologia 6 diverse e

m61tiplos sio deus enfoques. Em linhas gerais, poder se-ia falar de
uma ecologia funcional (que se preocupa com as interag3es dos ele-
mentos e cuba questao fundamental 6 coho tail elementos interagem)
e de uma ecologia evolutiva, que se preocupa com as c z sas das adap

tag6es eco16gicas observfveis e pergunta-se o porg#8 dos processor e
interag6es (abordagens em cerro sentido complementares). Perpassa

estas abordagens um debate, de conte6do filos6fico, relative a uma
compreensao "holistica" ou "reducionista", manifesto principalmente
nos estudos de comunidades e sistemas. Os chamados reducionistas

definem homo objeto de estudo da ecologia "populag6es" ou

organismos" especificos e consideram que os atributos das comuni-
dades e sistemas slo "epifen8menos" das populag6es que os constituem.

(GALLOPiN, 1986:141) Os holistas consideram a "comunidade" e o
:sistema" coma legftimos objetos de estudo, cujas propriedades nio
sio redutiveis is panes que os constituem

Poder-se-ia kinda falar em campos ou concertos relevantes na

ecologia, coco a ecologia das populag6es, que estuda os processos

'Os holistas se diferenciam segundo uma compreensio dea/foia(ou organicista) da
comunidade, entendida coma expressao de um principio organizativo gerRI, no
qual as panes se subordinam ao todd; ou uma abordagem m tara/fsM, que consi-
ders a comunidade eco16gica e o ecosistema como totalidades significativas com
dinfmica pr6pria. Essa totalidade 6 concebida coma uma estrutura contingente em
interagao reciproca com subs panes e com o todo do qual faz parte, de forma que
nio existe uma sobredeterminagio de um navel em relagao a outdo.
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eco16gicos que determinam o crescimento, regulagio, coexist8ncia e
adaptagao de populag6es e organismos e cujos concertos bfsicos sia
taxa de crescimento natural, resist8ncia ambiental(ou capacidade de
carla), regulagio e autoregulagao da densidade populacional e princi-

pio de exclusio competitive; uma ecologia de comunidades, que es-
tuda os conjuntos multiespecificos de populag6es que habitam uma
determinada area e subs m6tuas interrelag6es, cujo conceito bfsico 6

o de niche eco16gico; e a ecologia de ecossistemas, que enfatiza as
maltiplas interrelag6es entre os componentes vivos que habitam uma
area determinada, os componentes abi6ticos e interag6es que resul-
tam de uma estruturagao sist&mica - deus concertos bfsicos sio fluxo

de energia, produtividade eco16gica, efici8ncia energ6tica, resist8ncia
e sucessio eco16gica.

Poder-se-ia assim dizer que a ecologia traga um percurso do

particular ao gerd, da parte ao todd, deixando de ser um rama da
biologic para transformar-se em uma discipline que congrega
elementos de vfrias ci8ncias. Fundamentalmente, a ecologia passe das

re/ files entre organismos e seu meld ambiente organico e inorganico
a ec07zomi.z dd natwrez.z. Ao evoluir do estudo das relag6es entre

coisas para a relagio entry "homens" e "coisas", .I ecologia formula
um conceito de ambience b mano que 6 mats amplo do que aquele
formulado pelos estudos eco16gicos de natureza bio16gica.' Por este
concerto, entende-se um conjunto de fatores ou varifveis que nio
pertencem ao sistema, mas estio diretamente relacionados a
elementos ou subsistemas em consideragao. Assam, o ambience ao

ZTributfrio da peoria dos sistemas, o concerto de ambiente 6 compreendido por
Gilberto C. Gallopin como resultado de uma divisfo do mundo em o4etos e nas
condig6es que possibilitam sua exist6ncia, ou sega, seu ambfente. Nesse sentido, o
lmb\en\e " k an inwliectKal construct, ,zot necessa7i!) a basic p cpe q of natwTe; a

constyact, maveove7, stressing tbe dVerences amber than tbe bas I niW and Tehtiolla!
'.r«,. of,"/!0."(GAH.0PIN, 1990:139)
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qual esb exposta uma pessoa(sistema humana individual) nio 6 o
mesma que o ambience de uma sociedade (sistema humana societal),
o que, por sua vez, pode diferir do ambiente qde circunda a
humanidade coma ente coletivo (sistema humano global). Segundo

kinda Gallopin, o ambience de uma pessoa ou grupo societal pode se
qualificado coma ambience bio-geo-fisico-quimico, ou deja, f£sico e
social. O primeiro comp8e-se dos diversos elementos da natureza, as
condig6es fisicas da vida, e o segundo de relag6es interpessoais, do
acesso ao trabalho produtivo, educagao e cultura, das condig6es de
participagao e liberdade de expressao, dentre outros. O actor revere
se ainda ao ambiente da humanidade e aos componentes f£sicos e
subjetivos do ambiente humana. (GALLOPiN, 1986:145)

Uma das critical mais freqiientes iecologia 6 que ela, ao analisar a
racionalidade eco16gica das diferentes organizag6es culturais, perde de
vista as condig8es hist6ricas e sociais especificas que condicionam e de-
terminam a organizagao produtiva, o comportamento das cultures e das

populag6es e seus efeitos sabre o meir ambience. Outra limitagao da

ecologia serif sua incapacidade de produzir concertos com conte6do
critics, capazes de dar conte da percepgao e transformagao do ambience.

Nesse sentido, 6 freqdente a constatagao de que, apesar do seu carfter de

s£ntese, a ecologia nio consegue dar conte das complexas relag8es entre a
natureza e os homens, e destes entre si.

Quando nos reportamos is ci8ncias da sociedade, particular-
mente a sociologia, observamos ter percorrido este ci8ncia uma traje-

t6ria quake inverse a da ecologia. lsto, sobretudo, no que diz respeito

i tentativa de produzir um conhecimento maid global, ou deja, as
ci8ncias das sociedade se constituem a partir de um processo de dire
renciagao e "afastamento" do objeto e m6todos das ci8ncias da natu
reza. Nesse sentido, a questao ambiental tem homo um dos seus m6
rites a tentative de recolocar a natureza entre os elementos de refle
xio das ci8ncias da sociedade
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As primeiras tentativas de conferir isociologia um estatuto de
ci8ncia marcaram de forma decisive sua trajet6ria e desenvolvimento
Poderiamos inicialmente afirmar: de tal forma e durante tanto tempo
estiveram associados a sociologia e o positivismo que se lorna quake

impossivel distinguir I hist6ria da ci8ncia da trajet6ria da especifica
abordagem te6rica. Os primeiros esforgos de Auguste Combe e, pos'
Eeriormente, de Emile Durkheim, no sentido de delimitar claramente

o objeto das ci8ncias da sociedade, o reilzo sofia/, diferenciando-o dos
reinos animal e mineral, marcum de forma decisive a trajet6ria das
ci8ncias da sociedade e da natureza.

Da contribuiglo de Emile Durkheim a constituigao da sociolo

gia poder-se-ia afirmar que "sua rnaior qualidade talvez bela a priori-
dade do social na explicagio da realidade natural, fisica e mental em

que vive o homem" e isto pode ser exemplficado na pass'gem segun-
(io a qual "?zZo aris e/ 7z(ammo gzie zZo se riese/zuo/ua na sociedade, des-
de os fates f£sicos-qwimicos at6 os fates uudctdetvammte socials."

(RODRIGUEZ, 1990:18) Coma afirma Durkheim, o social consti-
tui-se em uma ordem de fates com caracteristicas muito especiais

Estes consistem em "manezra5 de pmsar e de ezgfr exteriores ao fndfu/-

duo, dotadas de porter de coergao em utnude do qual se lbe imp6em. Por
:onsegninte, nio podevhm se confnndir com os fm6menos organicos,

pots consistem e771 vepresmtag6es e em a(6es; nem com os fm8mmos psi

qalcos, qne n o Kistem smio na consci&ncia indiutdual e por m'ia
de/a. " (RODRIGUES, 1990=48) Por6m, os fen8menos sociais, como a

religiao, a moral, o direito, a economia e mesmo a estduca, sio .em
verdade sistemas de valores, coma dais est5o no domingo do "ideal" e

por conseguinte da natureza

Em swma, a urefa do soci61ogo delle ser a de reset nir o ideal, sob
:odm as fovmas, h I'latuveza, mas cartseruartdo-!be Loads os atribu
[os di,stintivos. E se a empress, nio I,be parece imposs£vel, 6po'rqae a
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sociecLcde .breen,cbe locus as condi.gees necessf'das para, expli.cav es.
sa.s ca.ra.ctev£sticcts OPostas. Ei,a tambem decode d nataveza, em-
bora a domine. into povqae zio somente para eLa &cowem toads
as faTWas do nivmso, mas a{6m disco eras s o a{ sintetizadas de

maneiva a dav a item a am p odato qae att apassa em Tiqwza,
em, compo,exiddtde e em capacMade de aga,o Lada .;tqwi,!o qae serbia

Pa aformf-La. Hama paiavra ela 6 naiaveza, eievada ao mats alto
panto de sea desert'oot'uim.enid e concentrando to(hs saa,s energ.as
para, de qaatqaeT manetra, al,trapp,ssa'r a si mesh,a.

IRODRIGUES, i990:62)

Nesse exato sentido, assim a sociedade coma a pr6pria sociolo

gia s5o produtos, os mais bem acabados, da pr6pria natureza e da
evolugao do saber. A id6ia de que a sociedade decorre da natureza e

se constitui em uma das subs maid primorosas manifestag6es, pode

ser exemplarmente ilustrada atrav6s Francis Bacon para quem

o ?oder do bowen n&o 6&fo ma a Emma inflnito: ele 6 ebsessas

legibus nataTae e penh maFovga h mana Fade desfazer o tempe
os Kexos cansais qae regem a. realidade natural. Pcrtanto, a tarefa
do homed nio consists %a celebrag o da sua {iberdade in$niM, oz

de saa identidade essence.al, com, o u,ni,-oerso, ma,s no lperceber qae a

potenciagao dos sells I,imiUdos dates exide ama adeqaag o a Rath.
reza, Hind, vontade de execatar sua,s orders e p70l.olga'r sua oh'a.
A?eras esse uontade de adeqnagao Bode pemrLitir um dom£nio efe
ti,vo e ng,o il,as6vio sabre a, Hath,reza. O bomem t07na-se senbov da,

natnreza somente na medida em qae 6 ministvo e int6QTete dessa,

"'£",.;.." (ROSSI, 089:149)

A sociologia serif entio fruto de uma racionalidade que, a
exemplo das ci6ncias da natureza, se subordina a crit6rios de natureza

empirica, cujo sentido prftico se expressa na sua capacidade de pro-
duzir "verdade", e de, por conte disco, modificar a maneira de pensar
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e de agar dos homens.8 O suposto de tal formulagao 6 que existe uma

hierarquia no campo das ci8ncias, expressio nio apenas de uma ordem

16gica das relag6es mas tamb6m de uma ordem hist6rica. Nesse sentido,

I' apansaa (h cihda earl Tehgao ao estado da cmdt4ta humana e71i socie-

:jade, seth conwqil&rlcb divdta (h marsha progvessiua do entmdimento bu-
,".«. «, d£,'@o .. p-@do b.«.«n".(G100ENS, 1991:12)

Poderiamos entio afirmar que o processo de delimitagao do ob-

Jeto social 6 tio te6rico quanto politico e que o olhar que circunscre
ve o sod.z/ e o n z %rz/ 6 demasiadamente positivo. Positive, porque

tem coma suposto a impossibilidade da busch das "causas intimas
dos fen8menos; por contrapor o "real" ao "quim6rico", o "Gul" ao
"ocioso", a "certeza" a "indecisao"; por super uma teoria evolutiva

no campo do saber. Trata se, portanto, de um saber que tem os se

guintes pressupostos: a "realidade" 6 dotada de exrerforfdade; b. o
conhecimento 6 a rarest/z afro do real; c. existe uma dualidade entry
fate e valor; d. existe uma unidade nas ci8ncias expressa na sua funda-

mentaPo 16gica e epistemo16gica.(Cf. SOUZA SANTOS, 1989:52)

80 sentido verdadeiramente prftico da sociologia 6 exemplar em Auguste Comte,
como o mostra sua carta a uA amigo, datada de dezembro de 1824. "fsZ:ozz co/z'pele

=Mo qae a socieciMe calif em dissolagao se clqwia {i%.tas oa tr&s gerag6es nio se consegah'
faTmar um (6digo de opini6es poliucas e morals admttida. se,tl contestagaa par codes as
.!"::e;.(...) A mk& Pfblk. € '"..me «« P"k; ' ?a ' 6 ".«:i ' "", *e"i" :' .m's"':'

umha a Jalur. Nio se Rode d4r u«'l passe na Ka sem ler a coraSao panida peta
pitino qiiadro de mmdicidaHie; a carla insunn mcontra-se QS apwfrios sem }ao e sem
rabaibo, e com {HdQ ksc, qlfanto InwlA despeito da a8iWao swat, Q canada! f ai7}da

basunte aLegve, pel,o memos, ba. maitos baited pablicos epartic;fares. Oa'ui mesmo diner

porpessoas bem sensaus q e se mango nests invemo cano Banca. QHantQ 4 mim, nao

?also image rcomo rna g au Q wm min letofqam esqLtecer qae mats de trina
m I sores bamanos nio denham a qae comer. Nio posse tmagltta qae se sein tZa indife-
rente, a panto de se di'oertb tZo !oticamente em meta a, toads eases desastTes. Os gouernos
Ra. se {Lcomo( m de madeira alguma CGm esse fri oii£iade, ?argue, seg ?!do a observe
; Q jt4diciosa qae ontem owvi -ie ama senbora matta bonita, mwito am&ue! e. qae, no
3nunto, peRM, 'ahem daiwa nao cansPiTa '. Esse mp essay, qae f mats prafKnda dc qae
P rene, a2 &em a }b pe dK rafs#s.--(MC)RAIS FILL:tO, 1987: 8)
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Delta madeira, a exemplo da doutrina comteana, poder-se-ia
attrmar que

o conbecimento banana, antes de judo, 'rompe o amigo do mists..

:isms na,qaeda,s area,s da:natnveza na.s qual,s o envoy,'pimento e con-
Lrote do bomem s&o HeRoICs e el,e paTece n8,o desempenhar ne

noam paper cano swjei.to: p'rimei,'ro a, mated.ati.ca,, depots a a,stro-
nomi,a. O desenvol,'ui,m,onto da, ci&nch, paste'ri07mente, apvoxiwm-
se carla vez mats d vida banana, uindo a Tav6s dafsica, qtt€mi-

ca,, e biolo$a,, at6 a, c'naga,o da sod,ol,od,a, a, ci,8nci.a, da condwta,

b m ?z z ?za socfedade." (GIDDENS, 1978:12)

A sociologia, lidimo produto do pensamento moderns, tradu-
ziria entio a tend8ncia da sociedade contemporanea em substituir a
$/os(@a e a mera@'sica pda ciacia, a necessidade de produzir-se uma
explicagio cientifica do comportamento sociale das condig6es socials
de exist6ncia dos ceres vivos

Parte significativa da produgao te6rica das ci8ncias sociais girou
em torno da discussio sobre o estatuto epistemo16gico das ci6ncias
socials; do contraste ou unidade do seu m6todo em relax;ao is ci8nci-

as da natureza. Poder-se-ia dizer que esse debate, em linhas gerais,
consolidou dubs tradig8es. A primeira, que tem em Comte,
Durkheim e no funcionalismo americano seus melhores representan
[es, e a segundo, de inspiragao kantiana, que pretende se constituir
em uma alternative icompreensao positivista da ci8ncia. Esse

;dualismo" epistemo16gico se explicita na formagao das ci8ncias em
p£ricas e ci&ncias eid6ticas, na afirmagao ou negagao das peculiarida-
des da sociedade em relagao inatureza; na constituigio de uma clan
cia da natureza e de Ge;sfeswlssenscbadfen jci8ncias do espirito), do
erb/drm (explicar) e vars ebe,z (extender).P Um interessante exempla

PEssa contraposigao fundamenta-se na id6ia de qiie as ci6ncias naturais desenvol-
vcm explicag6es c //s is de acontecimentos exze71ores; as ci6ncias humanas, por sua
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da defesa da especificidade das ci8ncias da sociedade em relagao is da
natureza, pode ser encontrado em Giddens com a afirmagao de que

q hieraprodmq bs cigncias soc is qae eq esse ama e?istetr o
[ogia e amb g o d£Teummte simikres qm£as (hs d&chs ch mtiir€-

esM condma& ao ftacmso em seas P,6paios ter?7tos, e Fade pdaziv
apmas ama, compremsao I,imi,tducb do bomem na socieclat&"'' Delta
maneira, o fosso onto16gico entre a realidade humana e a realidade
natural determinaria o fosso epistemo16gico .

Destarte, 6 quake que lugar comum a consideragao de que tradi-
cionalmente as ci8ncias da sociedade t8m dado pouch atengao i"base

fisica", "bio16gica" ou "material" da sociedade e, quando o faz, 6 na
tentative de qualificar as restrig6es impostas pda natureza isocieda-
de. Coma afirmam Crib R. Humphrey e Frederick R. Buttel, esse

desconhecimento mistifica a estrutura social, confere um carfter so-

feita, t6m coma objeto a conduta humana, suas agnes, into 6, elementos sfgn@catf-
Tos e fnfmfores.(Cf. GIDDENS, 1978, passim
'Ainda segundo Giddens "a dfHerenf mtresocfe(&zdee n zfreza g e na reza n o

foifeia peta %ahem, nao foi pToduzida polos booms. O$ sores b wanes 6ch o t ans
f0177iam a nataveza, e ul t ansfanna$aa 6 tanta a conan a d€ exisQnck sock!, canto a
to ga propwlso a do desert o vimmto cuitiiva!. M s a nat reza n&o f Hm ?rodnto b
mano; a saciedade, sim. Embova nia m%a sidcfeita }ar ma tfnica pessoa, a socied£ide

6 crb&. e vecricuda no'oamente, ai71da qae a nibil,o, pecos particiilantes de catda encontro

sara/. ,4 produgio da sociedade n2 fran /bo qaa/f@ do, manfda e >rovac#do '
p /., ;.,e. b;'",.«os."(G100ENS, 078:14/15)
ISegundo Boaventura de Sousa Santos, o campo epistemo16gico a emergir do

colapso do positivismo nio rompe radicalmente com o positivismo, uma vez que
rrunt6m o pender Qb etivku, a a ers ePmao fiLos6flca e especwlativa sake a cian-

cb, a d6b do conbecimento cano 'represenugao do Teat e a separagaa, peta memos en-

quantc asplragac, entrejatas e valoYes. " grata se, 6 vadade, de Hm "amma intemamen-
:e malta aiuersificaac, Qnde cabem pasig6es m} to c spares qbLe t8m em cowlnm a crftica
}o modelo Px su de cien£iFiddade dc pasitiukma 168ko e a constrw$ao, colYI base neh,
de am model,o al,tematho, p'rftico, aberto, ovlde cabem u.orbs oPg6es metodoi,6gkas e

Z,£os «.od.I.. *P/ repos."(SOUSA SANTOS, 1989:54/55)
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brenatural is subs entidades e favorece a crenga de que seus recursos
sfo infindfveis e o progresso e desenvolvimento algo dado; isto si-
gnifica exatamente que a natureza nio tem se constituido em uma

categoria central no pensamento dos clfssicos da sociologia.(Cf.
HUMPHREY & BUTTEL, 1982:1) Esse typo de constatagao tem

sugerido arranjos te6ricos os maid diversos; do aprofundamento da
especializagao a tentativa de reunificagao das ci8ncias sociais.

Ainda segundo Crib R. Humphrey e Frederick R. Buttel, por
exemplo, a emerg8ncia e constituigio da prob/emZtfc ambfmla/ testa
nos Estados Unidos, em fins da d6cada de sessenta, uma socio/ogfa
am&Zmla/, fruto da conjugagao de fatores como o movimento ambien
calista e estudantil, a tradigao da ecologia humana e a critics ao fun-
ciorialismo. (Cf. HUMPHREY & BUTTEL, 1982:12) Por socio/ogf.z
ambiental entende-se o estudo das interag6es entre sociedade e ambience,

particularmente dos mecanismos atrav6s dos quaid sociedade e am-
bience interagem.tZ Por "mufronme/zt" entende:se aquia base fisica e
material da vida, a "inilas mc %re" que possibility sua exist8ncia em
coda e qualquer escala.:3 Relacionando vfrios typos de ambientes
(natural, modificado, construido e social) e distintos niveis de intera-
gio, os referidos autores constroem uma tipologia das areas de inte
jesse da sociologia ambiental, buscando assim delimitar seu campo de
reflexXo.

Recorrendo a Schnaiberg, Dunlap e Catton, Craig R. Humphrey e Frederich R.

Butted definem a enviranmenra/ socio/ogy coma "fbe s£Hd] of fbe in we/ ffansb@s
petwecn society and tbe ettvironment", interessada especificamente em "mechanisms by
nbich satiety and {he enuirotzment intewelate, {he cHIt al va ae$ and beliefs that cause

?eop e ta ase tbe envy anment K particular coals, atd tbeie entua{ implicatia'ls f07
sof / mnsens s a zd con@fcr."(Cf. HUMPHREY & BUTTEL, 1982i4)

'Assim formulado, o canceled de ambience involve "fbe &zopbere or #e 'rbizzP/m
af ti/e (mating be eaTtb's surface ' embedded between tbc earth;s crust and &e atmos.

pbeTe" e f definido came "tbe extern:at corldi ia7is and init ences ftl>cting ibe tVe 07 an

) gankm en ie societies, ar 'tbe piUsicat and biati( inf astractave ' SKppor ing poP t ati
ons o/'a// ££nds."(Cf. HUMPHREY & BUTTEL, 1982:3)
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A sociologia ambiental serif entio um camPO ou romo da socio-

logia responsfvel pda constituigao de paradigmas que, em certos
aspectos, se contrap6em ou mesmo estabelecem uma clivagem em
relagio is tradicionais formulag6es da sociologia. Segundo os "New
Ecological Paradigm" (NEP), embora deja possfvel ressaltar as excep
cionais caracteristicas do homem, estes se constituem em mma esp6cie

dentre outras e possum estreita interdepend8ncia em relagao ao demais
elementos do ecossistema global. Desta madeira, aquilo que efetiva-
mente os diferencia dos demais ceres nio os torna independente em

relagio ao meld em que vivem. A16m disco, as prfticas sociais sio
determinadas por condicionantes de natureza nio apenas social, mas

tamb6m por uma cadeia de fatores naturais o que confere um signi-
ficado distinto a determinag3es e limited impostor pda natureza
Nesse sentido, a tecnologia nio pode dar conte de todos os proble-
mas e o progresso nio pode ser concebido como argo ilimitado

Apesar das ponderag6es relativas ao estatuto te6rico do concei
to de natureza nos clfssicos, a sociologia ambiental terra em Emile
Durkheim, Max Weber e Karl Marx sua principal fonte de reflexio
A delimitagao dense campo te6rico justificar-se-ia, em primeiro lugar,

por se constituirem tats pensadores nos principals paradigmas da
sociologia, em segundo, por ser possivel identificar em deus resp'cti-
vos escritos uma embrionfria peoria sabre a sociedade e o ambience

fundamentos estes de importancia para a compreensio do objeto da

sociologia ambiental. O referidos autores da sociologia ambiental
procuram explicitar as possiveis divergancias de interpr'tagao em
relagao :l problemftica ambiental, reduzindo as diferengas entre os

clfssicos da sociologia aos concertos de cultura, poder e classes social,
e derivam delta conceituagao tr8s paradigmas: o conservador (que
coloca maior encase nos valores coma conte dos problemas e solu
gees da questao ambiental), o liberal (cujo elemento explicativo de

major peso serra o poder e a dominagao) e o radical (que procure
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explicar a problemftica ambientala partir da irracionalidade do
modo de produgao capitalists)

Tal tentativa de constituigao de uma sociologia ambiental tem
suscitado muita controv6rsia e uma das critical mais freqtientes 6 o

cato de que a questao ambiental insere-se em um campo contradit6-
rio e fragmentado de filosofias e metodologias cientificas; logo, nio

pode ser circunscrita no contexto de uma "especializagao". Assam,

sio envidados esforgos no sentido de gestar um conhecimento maid
ample e totalizador da problemftica ambiental e, para alguns, into
serif poss£vel atrav6s da articulagao entry o materialismo hist6rico e a
ecologia. Para autores homo Enrique Leff, por exemplo, a reordena-
gao das diversas ci6ncias em porno da problemftica ambiental pods
gerar uma nova ci8ncia com identidade pr6pria, fruto da "unificagao
do social e do natural. Este integragao pode se dar ao navel te6rico,
na busch de explicag8es gerais, e pragmftico, na busch de solug6es

comuns para problemas especificos. A construgao de um conheci
mento unificado e totalizador, capaz de dar conte da problemftica
ambiental, requer a superagao de uma dada epistemologia que institui
e cristaliza campos de saber. Essa iniciativa demands a identificagao

14

14Humphrey e Butted relacionam uma s6rie de quest6es como centrais isociologia
ambiental. Particularmente em relagio ao crescimento econ8mico, os referidos
autores se perguntam sabre o faldo do balango entre sous beneficios sociais e cus-
tos ambientais; quads as possibilidades de um crescimento alternative capaz de
minimizar os custos ambientais, assim coma os problemas decorrentes da nature-
za cxpancionista do capitalismo e possibilidades de minimizagao da degradagao
ambiental. Os autores relacionam kinda quest6es relatives X mudanga social e ao
arnbiente jquais as opg6es cm termos de mudanga sociale quaid as regis possibili
dames de mudanga para um outro padrao de desenvolvimento), a dimensio inter-
nncional da questio ambiental(cano os problemas arnbientais sao compreendidos
no fmbito das relag6es internacionlis) e quest6es relatives a populagio(qual a
importfncia do tamanho e crescimento populacional no contexto da problemftica
ambiental).(Cf. HUblPHREY & BUTTEL, 1982: 22/23)
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do potencial e alcance de cada discipline, mas sobretudo a qualifica-
$ao dos fen8menos e problemas que transcendem os tradicionais
campo de estudo; demands o rompimento dos limited de um dado
saber interdisciplinar" que pretende gerar um conhecimento sint6ti-

co. a "comunhio" das ci8ncias ambientais, e constituir uma metalin-

guagem unificadora dos diferentes discursos cientificos. A articulagao
e sintese entre o materialismo hist6rico e ecologia implicariam na

superagao da fragmentagao do saber e de um conhecimento unidi-
mensional, que estabelece um encadeamento linear entre as vfrias
formas de conhecimento, que rompe com a multiplicidade de niveis
de interag5o entre sociedade e natureza, na reconstruga! de uma
cotalidade" que supere a especializagao do conhecimento." Implica-

ria na superag:o das if referidas limitag6es das teorias dos sistemas e
funcionale em uma articulagao com o materialismo hist6rico.

Elsa tentativa de recompor a fragmentagao entre o natural e o

social a partir de uma reinterpretagao do materialismo hist6rico, em-
preendida por Enrique Leff, fundamenta-se em uma critica dos limi-
tes da tentativa da ecologia em integrar a sociedade homo um subsis-
[ema no concerto do ecossistema global, assim como das anflises de

cuneo marxista que se limitam a ressaltar o carater ideo16gico das
teorias da escassez, dos limites do 'crescimento e da explosao demo-

SSegundo Jose Maria Monies e Enrique Leff ":.. /a concrpci6PZ de /a prob/emfrfca
ambiental, come campo de !a incidence de mtftt$!es procesos ba gerado ta necesidad de
covistrair Hn mavca de efeTencM conceptual metadol6gica ) P &aico ?a a la aTdcHLa
ci6n de tos conocimientos te6Ticos de difuentes cienc&s, ) ha planteado n e as foams
ie 07ganizaci6n cimtifica para b prod cci4n interdisci?iinarb de conocimimtos.
Delta ma.t\dtxa, " ta problemftica ambien,tal planted !a, necesidad de ana, 'uisi6n touli.
zadoTa T sktfmka whe {os completes prGcesas q&fe cenfowtmn L4s relaciones socieclad

natuvaleza - F'Cute a as isiones parchLes y hs accicnes sectcrhtizclcks qHe pr aiecw
en / m yor par e de /as dfsczp/fads tedrfc s y prZ ices ... "(MONTES & LEFF,
1986;43/41)
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grffica.n Nesse sentido, Enrique Leff consitui-se em u m interessante
exemplo de tentative de compreensio da problemftica s6cio-

ambiental ll partir de uma reinterpretagao do marxismo. A exempla
de outros te(5ricos de formagao marxista, Leff percorre a obra de
Marx na tentative de reconstruir o conceito de na %reza e explicitar
seu peculiaridade em relagio a outras abordagens. Para o referido
actor, a problemftica ambiental 6 efeito dos processes de reprodugao
do capital sobre os recursos naturais e o materialismo hist6rico pos
suio instrumental te6rico adequado a uma abordagem unificada da
natureza e da sociedade. Na tentative de superar o que qualifica
cano naturalismo metodo16gico e subjetivismo, Leff reafirma a pxa-
xis humana homo princ£pio de objetivagao do mundi. Em sua inter-
pretagao do pensamento marxista, o primado da praxis social na ob

jetivagao do real(e conseqiientemente da natureza) 6 condigao neces-
s4ria isuperagao de tendgncias racionalistas, idealistas e subjetivistas
do saber. Delta maneira, a natureza 6 compreendida a partir da sua

conversio em objeto de trabalho e em mercadoria, e conceitos de
origem marxists como o de ua/or e mats-ua/ia se constituem em
exemplos de rormas de articulagao entre processos naturais(a exem-
plo da fertilidade dos solos na determinagao da renda diferenciale da
abundfncia de recursos na formagao dos pregos das mercadorias) e
relag6es sociais. Assim, as transformag6es dos sistemas naturais apa-

'Segundo Enrique Leff, "e/ mno(imlen a (lentz@co de / s 7e/ clones en re ?za r /eza
y sociectctd implied !a, necesidM de ap ebender sws mataas dQendmcbs ' sns diferentes
formal de indeterminaci6n a par it de !os oqetos de conocimimta apec€Ftcas de !as
cienchs constitni&s en !os campos respecthos de tas cknc&s natal'dies 'y de !as cienc&s
bkt6Ticos-socbies. De estafavma, la a [ic%laciQn eKtve !a liatara! to b 6 ico no suede
f ndaTse en tna mtegorh anto16gica de natzraieza qae mgLoba a a awlbos nhetes de
71atwhLidZd. La mata !iddd de lo sochl no p ede TedHcirse a !as ices Jkico-bioicgicas
de !o Teat, ni siqL€iwa come an chet epig$n6tico sapwior de ta, wotuci6n OI'gfnica.
(E.EFF, ipso:i7)
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recem coma um "efeito sobredeterminado" pdas condig6es hist6ri-
cas dos processes de reprodugao social. As leis das "estruturas ecos-
sist6micas e de sua produtividade primfria" nio poderiam surgir de
uma ecologia puja, uma vez que nio existe nenhum ecossistema na-
tural cujo funcionamento nio esteja afetado pda hist6ria das forma-
g6es sociais nas quais estio assentados, pdas leis de produgao, acu-
mulagio, expansao e reprodugio do capital em escala internacional
(LEFF, 1986:26) Delta maneira, ao ser convertido em um conjunto
de objetos e processor de trabalho, o ?z#iwra/ se convene em processo
de reprodugao do capital.

Tal reducionismo tem encontrado resist6ncia no fmbito do

proprio marxismo. A titulo de exemplo, poderiamos sitar autores
como Rodrigo A. de Paiva Duarte que, fudamentado na releitura de
Kar! Marx por Alfred Schmidt(particularmente em Z)er Begr€6f der
Na r in der fibre uon .14am tamb6m uma das cicadas refer8ncias

te6ricas de Enrique Leff), desenvolve uma acirrada discussio da tess
da irredutibilidade da natureza ihist6ria. Concordando com
Schmidt, Duarte considers que o concerto marxists de natureza tem
coma pressuposto a exist8ncia de uma estmlwrn que nio se dilui na
tentativa humana de sua apropriagao e critics os pensadores marxis-

tas contemporaneos que consideram a problem4tica ambiental ape-
nas coma uma questio pol£tica, terminando assim por afirmar a
complete absorgao da natureza pda hist6ria. A16m disco, o processo
de acumulagao capitalists tem gerado relag6es mats complexas entre
processes eco16gicos e econ8micos e, nesse sentido, Lorna-se necessa-

ria uma crftica aos modelos explicativos tradicionais do materialismo
historico, de modo a reinserir o conceito de nztureza no fmbito do
materialismo hist6rico. Ainda assim, o referido autor reafirma a cen-
tralidade dos processes econ8micos, o car4ter sobredeterminante das
relag6es socials de produgao em relagao inatureza, entendida ainda
homo "recurso
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Nio renta d6vida que a problemftica socio-ambiental altera
concept:8es secularmente consolidadas da sociedade e da natureza.'z

A emerg8ncia da problemftica socio-ambiental consolida a nogao de

que o mundi tem alcangado seus limited e alerta para a urgente ne-
cessidade de uma economic "sustent4vel". E efetivamente isto tem

conseqii8ncias na esfera do saber. (G00DLAND, 1994:3) Por6m, as
Eentativas de compreensio da problemftica ambiental no contexts
das referidas estruturas te6ricas e deus respectivos paradigmas termi-
nam por circunscrev8-1a em uma camisa de forge, fazendo-nos talvez

esquecer as inquietudes deste final de s6culo, demasiado pertubador e
instigante. A rigor, poder£amos afirmar que, apesar das transforma-

g6es da ecologia no sentido de incorporar o homem a seu campo de
reflexao, apesar da mudanga de abordagem das ci8ncias da sociedade,

objetivando incorporar a natureza no seu campo de anflise, apesar
dos avangos, nio se tem conseguido dar conte de processes que fo-
gem aos rigores da segmentagio e objetividade. Nesse exato sentido,

assistimos neste final de s6culo a emerg8ncia de texas aparentemente
superados, um processo de questionamento e discussio que, em cer-
tos aspectos, quito se assemelha aos tempos primevos de constitui-

tzPoder£amos kinda afirmar que, efetivamente, a problemftica socio-ambiental redefine

abordagens. Um interessante exemplo disso pods ser kinda encontrado na demografia
Tradicionalmente, as clfssicas formulag6es sobre populagao e ambiente alertam para o
hto de que a magnitude do crescimento da popular:ao tende a superar a capacidade de
eposigio dos recursos, geraldo alterag6es irreversiveis no patrim8nio natural e, nesse

sentido, o crescimento populacional serra uma crescente ameaga isociedade
Considerag6es de natureza socio-ambiental t6m sugerido que a relagio entre populagao
e meir ambiente requer o estudo de tend8ncias demogrfficas coma tamb6m de padr6es
de produgao e consumo da populagio. Esse duplo recorte, em primeiro lugar, evita a
simpli6icagio, resultado de uma relagao meramente quantitativa entre populagao e
'ecurso; em segundo, questiona a exist8ncia de uma causalidade mecfnica e univoca
entre amboy e, por fim, situa a relag3o entre popular:ao e recurso no seio da perspective
do desenvolvimento sustentfvel
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$io das ci6ncias modernas. Por6m, nio renta d6vida, as possiveis res-

postas a serem gestadas neste final de s6culo s5o, em rnuito, diversas
daquelas produzidas pdas sociedades modernas.

3.2 p6s-modernidade e problematica socio-ambiental: conti-
nuidade e ruptures no campo do saber sabre a natureza e
sociedade

Comecariamos por reafirmar o que if se constitui em quake
uma recorr6ncia entre os autores que buscam engender a sociedade

moderna, ou sega, as transformagaes recentes do capicalismo t6m al-
terado profundamente as condig6es nacionais e regionais de
"produgao" da sociedade e da natureza, e tamb6m as condig6es de
produgio do saber. Coma afirma Boaventura de Souza Santos, vive-
mos hoje uma 6poca de transigao; e esta se manifesta no domfnio da

produgao do conhecimento, epistemo16gico homo tamb6m social
Do panto de vista da constituigao das ci8ncias da sociedade e da

natureza, into significa que, concretamente, a sociedade sempre
transborda o concerto e, por conseguinte, as transformag6es sociais

estio sempre a sugerir concomitantes. transformag6es no conte6do
do saber instituido. Nesse contexto, conceitos oriundos das ci8ncias
socials e das ci6ncias naturais e seus correspondences corpos te6ricos

parecem-nos hole desff Hos de/orf ou posco aproprfados a. uma rea-
lidade que se caracteriza pda globalizagio, fragrnentagio e desterrit.o-
rializagao; termos aparentemente contradit6rios mas que, no funda-

mental, se constituem em expressao de novak formal de articulafio
entre tempo e espago.

Segundo Anthony Giddens, este final de s6culo caracterizar-se
ia por esgargar e realizar de forma plena os tragos mats caracteristicos
da modernidade - o que alias tornaria a id6ia de "superagao" contida
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no terms 'p6s-modernidade ' destitufda de sentido. Por6m, a chama-
da "crisp da modernidade" (explicitada nas prafuncias transformag6es

nos modes de organizagao e vida social assam coma nas formal de
conhecer) sugere estarmos vivendi nio apenas um tempo de
plenitude" mas de "transigao"; sem que saibamos exatamente qual

sentido e diregao. Dente modo, nio maid serra possivel pensar as so-

ciedades modernas exclusivamente a parter de conceitos coma, por
exemplo, o de c/esse sofia/, uma vez que este reporta nos a um sistema
de desigualdade que sup6e a ideia de integragao, ainda que subordi
nada; e nem mesmo a parter de m6todos que a semelhanga das ci&nci-
as da natureza(ou mesmo quando estio a busch de uma identidade
pr6pria) terminam por reduzir o OKf o icondigao de ob7efo

Na sociedade de eczlsa o raga/bo(termo que traduz a redugao
vertiginosa da quantidade de trabalho viva necessfria iprodugio de
mercadorias), na qual o desemprego em larva escala passe a se consti-
tuir em um dado estrutural, a exclusio pasha a ter uma dimensio inu:
sitada e a confundir-se com as tradicionais formas de desigualdade.:8
Por outdo lada, o atual processo de globalizagao, que secundariza os
tradicionais mecanismos de regulagao do estado nacional, coloca
quest6es relativas idemocratizagio e icidadania que nio podem ser
equacionadas no contexto das atuais teorias do Estado, em particular,
das formulag8es neo-liberals. Sem d6vida, os problemas decorrentes
do aumento da segmentagio do mercado de trabalho sfo agravados

pda charnada "crime" do Estado, principalmente em sociedades que, a

80 concerto de desfgHalld#de refere-se aquia um sistema hierfrquico que sup6e a
id6ia de integragio, ou melhor, de "pertencimento", ainda que subordinado, en-
quanto exc/KsZo fundamenta-se no principio de "exterioridade" .ou negagao:. En
quanto a desigualdade 6 um fen8meno s6cio-econ8mico, a exclusio 6, tradicio
nalmente. considerada um fen-3meno cultural e social, um fen6meno de civiliza
S:ao. Coma afirma Boaventura de Sousa Santos, referimo-nos, 6 claro, a "typos
ideals", uma vez que a modernidade capitalists sempre produz formas hibridas,
plenas de elementos de desigualdade e exclusao.(Cf. SANTOS, 1995, passim)

37



Maria Elisabeth Pereira dos Santos

exemplo da brasileira, nunca constituiram efetivamente um pacto
social democrftico. Coma afirma Boaventura de Sousa do Santos,
encontramo-nos em uma situagao paradoxal, ou deja, "vivemos em
uma crime do Estado-Provid&ncia sem nunca termos tido um Estado-

Provid8ncia". Em assam sends, o verdadeiro debate nXo lira em Lor-
na de "mais" ou "ments" Estado, mas sim de "qual" Estado uma so
ciedade sustentfvel demandaria. O que se observa, de cato, 6 que a
vit6ria" do capitalismo neste final de s6culo 6, simultaneamente,

)it Kso & modmni£iade ca©iu k ?a gestaa cmtrolc€da (h &si
gaalda£ie atTau6s da, {nte©agao lpeto trabalbo assente na po!utica de

plano empTego e ms po!£ticm TedisMb ti as do Estcda-Novici&ncia
EstefTacmso 6 unto maK euitimk qmndc hs uetbas desigaaLda&s se

/""z '"' ."r"" ".,... "(SOUSA SANTOS, 1995: 16)

Finalmente, nio mais 6 possivel pensar a t6cnica como conte
das nossas virtudes ou pecados, e into tem um significado particular-
mente especial no processo de glogalizagao, uma vez que freqiiente-
mente se responsabiliza a tecnologia tanto pelo desemprego coma
por uma s6rie de problemas ambientais. Coma dina Gilbert Simon-
don, o desenvolvimento tecno16gico crib, neste final de s6culo, as
condig6es necessfrias a comp/age entre homem e mfquina. Correlati-
vamente, imports superar uma dada compreensao fetichista da t6cni
ca, reintegrf-la a culture(explicitando-a enquanto "sentido" e
valor") e sobretudo gestar uma nova relag5o entre os dots termos

Sup6e ademais uma genealogia do objeto t6cnico, fundada na positi-
vidade e tecnicidade dos seus elementos e que parka do principio de

que prov6m da realidade humana o.que se inscreve no objeto t6cni-
co. (Cf. SIMONDON, 1964: 12).i9 A verdadeira motivagio de Si-

9Tal formulagao nao se confunde ou se esgota com a id6ia de que a natureza da
tecnologia em uma dada sociedade results da qualidade das relax:6es que este mes.
ma sociedade estabelece entre os homens e a natureza. Ao inserir a t6cnica em
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condon 6 suscitar uma tomada de consci8ncia do sentido dos objeto
c6cnicos, e isto se traduz em um critics a um dado saber que s6i re-
conhecer apenas a sua dimensfo i/f Zrzz e /ancfona/, expressando-o
is vezes como extremo elogio (tecnicismo) ou coma profunda recu
sa, hostilidade e estranhamento, na constituigio de uma relagao de
servo ou de senhor entry homem. t6cnica e natureza.

Para Simondon, portanto, superar o estatuto deja de minorida-

de sega de maioridade, que qualifica e simultaneamente desqualifica o
objeto t6cnico e a natureza, sup6e uma nova relagio entre homed,
natureza e t6cnica, devendo se pensar homem e mundi para a16m de
uma simpler dicotomia entre sujeito e objeto, diluindo polaridades e
penetrando no #mZ'ffo da relagio, para tio-s6 a{ reporter-se ao que 6
manente (elements fundante de um novo saber)

Efetivamente, a problemftica s6cio-ambiental sugere algo a16m
de sirnples rearranjos e deslocamentos conceituais e comporta uma
dimensio epistemo16gica, melhor dizendo, onto16gica, porquanto
nio se reduz ao debate em porno de "m6todos" e "procedimentos" da
ci8ncia mas sim a um debate acerca sabre os pr6prios fundamentos
dos paradigmas da ci6ncia, um debate que se volte sabre a pr6pria
ess8ncia do ser soda/ e do ser nataza/. E claro que um debate onto16-

gico tem diretas repercuss6es epistemo16gicas, por exemplo, sabre as
condig6es te6ricas e socials de produgio do saber e do perfil de uma

0

lma dada organizagio social, ao situf-la no contexto das relagio e condig6es de vida e
dc trabalho c mesmo em relagio ipr6pria natureza, esquecem-se ou obscurecem-se

outras dimens6es da relagio entre homem e m;iquina. Nio se trata de afirmar que uma
abordagem econi3mica e social diva esgotar todos os aspectos em questio; o que 6 efeti
vamente problem;itico 6 o faso de que, tends assam circunscrito a relagao entre homem
e t6cnica, acredita-se, is vezes, ter-se dado conte de f&/do quanto posse ser considerado
teoricamente relevante e esgotado sodas as suns dimens6es
OComo dina Habcrmas, o d priori tecno16gico 6 "po/fzco na medKh em gere zan #or-

?ltagao da natt£reza tem coho conseq&6ncb a, do bolnem, em qbte 'as crUg6es dana.hs do
booze?77 '&ro m de £n2a oa/z&desocfz/ ea e/d refomzm".(HABERMAS, 1987;54)
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provfvel nova "ordem" nests esfera. Precisamente neste casa, poderi
amos afirmar que a realidade nXo apenas transborda, desafia o concei-

[o, mas que smgere nouns/oz-z7zas de i?z e/zgf&f/idade do rea/. Tal debate

possibility a conformagao de novos o/fares, recoloca os termos da
relagao entre o "social" e o "natural" e, por extensao, redefine as rela-

$8es entre sujeito e objeto do conhecimento
Algumas tentativas de reconceituagio da relagao entre homem

e natureza, inseridas no complexo universo das teorias ambientalis
tas, tem resultado em contribuig8es extremamente ricks; por6m, ape-

sar de sua originalidade, mostra-se kinda limitada ao se$mentar os
referidos termos priorizando um dos elementos da relagao. E inegivel o
poder de sedugao de propostas que sugerem a gratuidade e reciprocid.tde
homo alternative iutilidade e ao interesse; o deslocar do circuits do

bem ao do dom; do agar sabre para o agar com, a necessidade de uma

relagio amorosa para com os seres da natureza e, enfim, a tentative
de incorporar o mundo natural ao campo do diflogo e dos direitos

A juste compreensao da necessidade do retorno da sociedade ;
mall/reza, da c /fzlra 2 fda tem, entretanto, sugerido quest6es delica-
das, a exemplo do real significado onto16gico da en 4 f a de frazer o
m ndo da ?zafHreza .zo Pa/co c& su@erfuidade, do saber que atribui i
natureza, tradicionalmente considerada coho o@eto, coisa e p ra z/[i/i-
dade, a condigao de "sujeito". Fundamentalmente, este forma de
abordagem do homem, natureza e t6cnica n5o 6 uma forma de pen-
samento que, coma no pensamento traditional, opera a partir de
polaridades (priorizando ora o homed ora l\ natureza)? Este tentati-
ve de constituir uma "nova" relagao n5o consists t:io somente em
uma inversio de termos, e, em certs medida, em uma indevida quali-

ficagao destes? Afinal, uma tal tentative de subjetivagao da natureza
nio carre o risco de conferir-the atributos que Ihe s5o exteriores,
quando nio humanos? O que pode ser ditz de um tal discurso que,
assam procedendo, kinda se pretende anti-antropoc8ntrico? Tats for
mulag6es tornam semelhante aquilo que todavia 6 ontologicamente
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diverse e, por conseguinte, desconhecem regis diferengas e semelhan-
S:as. O reconhecimento de uma 16gica na natureza nio conduz, ne-
cessariamente, a atribuir-the predicados subjetivos nem reduzi-la a
um s6 e indiferenciado terms. Pelo contrfrio, uma relagao desfmpe-

dfda entre homens e para com a natureza implica no reconhecimento
da iman8ncia do homem e da natureza

A recorr6ncia iontologia tem aquia pretensao de recuperar

alba de radical, de primario em toda e qualquer investigagao, ao ul-
trapassar e transgredir o domingo do empirico e do fen8meno. O
objeto da ontologia (que corresponde ao objeto da metafisica gerd
dos antigos) 6 o Ser e suas determinag6es; construido a parter da ex
peri8ncia, relag8es e processes de abstragao capazes de explicitar ele
mentor particulares, circunstfncias e elementos maid gen6ricos que
nos fazem homem. natureza ou artefato. Nesse sentido, o retorno i

ontologia serif uma tentativa de recuperagao dos elementos encober-
tos pda feroz recusa da metafisica pda ci8ncia moderna. A superagio
das dualidades legadas pdas ci8ncias do s6culo XIX nio poderia ja-
mais prescindir da radicalidade e transgressao da ontologia que colo-
ca o Ser no lugar da Ob7efo, e que compreende o espago e o tempo
coco formas de fnf%ffZo, de smsf&f/fdade, que determinam nossa
"expert ncaa KO mundi, oz sein, a madeira cano os megs do Wanda ugm
'i nosso mcontro". (BUENO, 1989:117) Nfo prescinde ainda da cons-
tituigao de uma outra racionalidade, de concepgao de razio que nio
se reduza a uma "forma" da mente individual mas que se materialize
tamb6m nas relag6es entre homens, destes com a natureza, na pr6-
pria natureza e suns manifestag8es. Uma radio que 6 hist6rica, con
tingente, que se reports a estrutura fundamental do ser, is leis do
pensamento, coma tamb6m ; ordem ou desordem do mundi da
vida, do homem, da sua criagao e da natureza.

I Os sistemas filos6ficos do passado - platonismo, aristotelismo, idealismo alemao,
dentre outros - sio exemplos de concepg6es unitfrias de raz5o, que afirmavam uma
carta capacidade de percepgao do homem mas tamb6m o valor existencial a ser atribui-
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Nesse sentido, 6 de extreme relevfncia para o presence trabalho

a discussio de hip6teses que sugerem nio mais fazer sentido, nos dias
de hole, a clfssica e rigida distingao entre ci8ncias da natureza e ci6n-

cias socials, porquanto n5o mats possivel falar de uma rigida separa
gao entre homem, mundi natural e mecfnico. Segundo Boaventura
de Souza Santos, nio basel (homo pretende Giddens) afirmar as espe
cificidades das ci6ncias da sociedade em relagao is da natureza(afinal

a afirmagao desta diferenga fundamenta-se em um canceled de natu
reza if superado), nem mesmo a necessidade de que

DS ctentkus sacUis esteiam atmtos ao ciesmvol,DimmED das ci&ncia,s

natavai,s e qae os cimtistas nat ais estqam atentos ao &sen'uol,vi
m,endo (hs ci6nchs sochis. E, necess4ho estebeLecw os cvi,trios, os bmi

[es e as posslbiltda&s deFwtaimg Q crazada ence os dais campos cim-
E{Ficas, cdt6ios qae perTrlitam distingai entry a que hf &fniarc e de

pa.ssado messes desenuo!'uimentos de modo a lmubil,tzm sel,etiuamente
as d£nZm£c J# zzzus".(SOUSA SANTOS, 1989:65)

Coma nos lembra linda o referido autor, pesquisas na ffsica e
biologia (is quais geralmente pouco recorrem os cientistas sociais e,
quando o fazem, nem sempre compreendem seu real alcance e signi-
ficado) poem em causa a distingio entre o mundi orgfnico e o inor-
ganico, entre ceres vivos e materia inerte, entre o humana e o nio
humana, enfim, entre ci6ncias naturais e ci8ncias da sociedade. Jf na

d6cada de sessenta, Eugene Winger, a parter da mecfnica quantica,
considerava que o inanimado nio se constituia em qualidade diferen-
te mas em um caso limite e, logo, a distingio entre corps e alma dei-

do a coda Ser. A modernidade traga um caminho oposto ao referido. A racionalidade
moderns coloca o suleito coma panto de partida e crit6rio absolute na determinagio
do valor do conhecimento, esquecendo-se completamente da razio enquanto principio
inerente ipr6pria realidade(Cf. GRANGER, 1962, passim)
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Karla de ter sentido. Teorias coma as de Prigogine(sabre as estrutu-
ras dissipativas), de Haden (sabre a sinerg6tica), de David Balm
(sobre a ordem implicada), a16m da matriz-S de Geoffrey Chew, dentre
outras. estariam introduzindo na materia os conceitos de historicidade,

processo, liberdade, auto-determinagao e mesmo consci6ncia, at6 entia
exclusives do homem. Tail dicotomias deixam de ter smtda

E com.o se o bomem e a, a, matte'r se ti'uessem I,angcd,o na. a'oentu

ra de canbeceT os aspectos mats dtsMnks e dijevmus de siP6P'ias:
para uma vez cbegados, se descoh'item e$eti&s no es?elba.

ISOUSA SANTOS, i9s9:3S)

A dissolugao de fronteiras entre homem e mfquina e entre
homem e natureza terra entio como conseqti6ncia a necessfna critica
is dualidades que estruturam e informam o pensamento cientifico -

em especial, a separagio entre consci8ncia e mundi, que reduz o real
i dicotomia sujeito-objeto e a correlatos cano fate-ess8ncia, ser-
consci8ncia, real-apar8ncia.

A consci6ncia, ves cod.tans, sajei.to transcendental oa esp£vito, de-

flnida peta inteviorHMe absolam e peta identidade absoiuta con
go mesma. A coisa, res extmsa alt cbjeto, d($nida pe exterioTi-

ctade absotwta, e pel,a, i,mpossibi,I,idade de deter em sie por si. a. iden

tirade consign mesh,a, a n&o se'r qae se conuerta Hama Tepvesenta,-

fz ', ««««. !ddf..(CnAUI, i994:ix)

Este pmsamenfo de sobrm6o (que gesta tanto o subjetivismo fi
los6fico coma o objetivismo cientifico) funds uma compreensao de
natureza que a apresenta coco objetidade e passividade, que se df a
conhecer a parter da decomposigio e classificagio em regularidades,

em leis, categorias de intelegibilidade que Ihe instituem causalidade.
Destarte, "as leis da natureza sio o reins da simplicidade e da regula-
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ridade onde 6 poss£vel observar e medir com rigor", onde se pergunta
acerca do comolwnciona e nio gaia/ o agmfe e g; a/ oPm.(Cf. SOUSA
SANTOS, 1989; 15/16) Esse horizonte cognitive, proprio de um
saber que se faz i/ftZrio e /a7zcio?za/ 6 norteado pda necessidade de
dominar e transtormar a sociedade e a natureza

A necessidade de reconceituagao dos termos que conformam o
saber cientifico conduz Boaventura de Sousa Santos a afirmar a pri-

mazia epistemo16gica das ci6ncias sociais sabre as ci8ncias da nature-
za, na constituigio de uma sintese colo p61o catalisador seriam as
ci8ncias sociais. lsto implicaria, evidentemente no questionamento
das formal atuais de intelegibilidade do real(e conseqtientemente das

mdltiplas formal de positivismo e mecanicismo que as estruturam) e
das condig6es de produgao e apropriagao do saber. Uma tal s£ntese
nio deveria resultar em uma cigncia unificada ou em uma peoria ge

ral, mas em um conjunto de galerias temfticas para as quaid convergi-

riam objetos te6ricos at6 entio prisioneiros de uma disciplinariedade
estanque e empobrecedora.

Nio Gabe enfrentar aqua as implicag6es te6ricas destas formula-
g6es da pragmftica filos6fica de Boaventura de Sousa Santos, nem
me$mo seu proleto de uma hermen8utica da suspeigao e da recupera
gio. Por6m, cube alertar para o perino de formulag6es que, preten-
dendo romper dualidades, terminal por obscurecer as peculiares

formal do ser. Talvez tal debate posse ser mats fecundo casa consi-

gamos estabelecer um dialogo com a filosofia e assim melhor com
preender, por exemplo, as clfssicas disting8es entre Ser
jcompreendido enquanto forma de exist8ncia particular e dotado de
organizagao e expressio pr6pria) e Sujeito (uma categoria particular
do ser que tem coma trago caracteristico a reflexibilidade).
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4. Alguns desafios

A problem4tica s6cio-ambiental coloca-nos desafios de nature-
za social e te6rica. Pensar o Ser social e natural, sells processes de

reprodugio, particularidades e interdepend8ncias, implica hole em
romper com os limited de um saber naturalizante que destituio ho-
mem e a sociedade de sua dimensio hist6rica como tamb6m com

uma dada subjetivagio que atribuiinatureza propriedades que Ihe
s5o exteriores. lsto implica em revisitar os clfssicos com os olhos
voltados para o futuro, em aprofundar a discussio ern porno dos li-
mited e alcance te6rico de conceitos secularmente consolidados e

sobretudo explicitar a o fate de que

Lada conbecimento 6 em si. ama, pratica. soda!, chia t'rabatbo espe-
: Ftco carlsiste em ( sentido a oatras pfticas socials e contrib it

para a r ngbrmaf o deems."(SOUSA SANTOS, 1989:47)

Recorrendo ainda a Gilbert Simondon, poderfamos afirmar

que superar dualidades e estabelecer uma nova relagio entre homem,
natureza e t6cnica implica em recusar a hegemonia de modelos
oriundos quer das ci8ncias da natureza, quer das ci6ncias sociais, e
afirmar a necessidade do reconhecimento da im nada e das d41erm-

fas desses termos; ou deja, penetrar no Zmbfto d re/ f o que os insti-

tute assim tragar o /zlsfo camfnbo do meir.
Tal recorte descortinaria talvez a possibilidade de recuperagao

de dimens8es perdidas ou obscurecidas do proprio homed e do
mundo a sua volta, na busca de shes que encarnem formas de percep

gao e modos de ser no m ndo que a racionalidade contemporanea fez

esquecer. Tal debate afigura-se-nos central, porquanto indiscutfvel a
relevfncia delta questao no contexts especifico da problem4tica s6
cio-ambientale da discussfo em porno da sustentabilidade. De qual-

quer modo, alguma resposta s6 poderf ser obtida no fmbito de uma
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discussio sabre os fundamentos de uma concepgao de razio e de na-

tureza que nfo a reduza icondigao de materia prima "sabre a gz/a/ o
bomem sake aKO inscrme o sentido hist6dco do processo de desenvolui-

menfo". (SOUSA SANTOS, 1989:66) Caberia reafirmar kinda que a
possibilidade de libertag3o de uma "subjetividade agrilhoada" da na-
tureza, assim coma o fim da submissio da t6cnica a estrutura do tra-
balho ou a agro racional teleo16gica, nio poderf se dar antes que a
comunicagao dos homens entre si esteja livre da domina-
;ao.(HABERMAS, 1987:52/53) Talvez entio sega poss£vel falar de
uma outta ci8ncia da sociedade e da natureza, de outros saberes e
possibilidades de exist8ncia. Ao circunscrever a problemftica socio
ambiental nesses termos(quem babe excessivamente te6ricos ou ro
manticos), talvez se tome maid ffcil compreender o quando, de tata,
ela cont6m de paradigmftico
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Desenvolvimento Sustentfvel
e P6s Modernidade

Luis FERNANOO F. AMSTAt.Omni

1 - ApresentaS:ao

Baseados principalmente em dois textos que analisam a ques-
eio do Desenvolvimento Sustentfvel (Guimaraes, 1995 e Sachs, 1994)

e um trabalho em particular que trata da questao das grander trans-
formag6es sociais, econ8micas, political e culturais da atualidade
(Harvey, 1994), procuramos fazer uma breve sintese dos pensamen-
tos e problemas principais tratados pelos autores, seguida de uma
pequena discussio de coma as propostas dos primeiros se entrelagam

com as colocag6es do segundo, sends que as quest6es levantadas por
Harvey, no nosso engender, trazem grander obst4culos para as pro-
posers(que dina-se de passagem sio muito 16cidas) apresentadas por
Guimarles e Sachs.

tDoutorando em Cigncias Socials, IFCli, UNICAMP
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Tanto nossa sintese quando a discussio atentaram mats para

pontos que consideramos centrais na problemftica, principalmente
]s propostas de construgio de uma cidadania participative e re.\rticu-
lagio do Estado como condig6es para o desenvolvimento sustentfvel,

e os obstfculos que a condigao p6s moderna, expressa por Harvey,
colocam para tats propostas

A jungio deltas quest6es, lodge de visas frazer um pessimis-
mo para o debate, ou ter a pretensio impossivel de esgotf-lo, busch
ampliar seus horizontes, colocando id6ias e problem.ts que tentam
lever a uma provocagio reflexive e ao enriquecimento do debate em
si, colocando lada a lada propostas e problemas

Ao final, permitimo-nos expor algumas considerag3es e opi-
ni6es derivadas da leitura e da contraposigao dos autores citados, de

alguns outros e de nossas pr6prias id6ias e reflex8es mats antic.ts
Para encerrar, devemos admitir que, frente a riqueza dos tex

tos, o nosso artlgo tem um canter explorat6rio e nio definitivo.
Por6m este canter kinda superficial nlo significa o encerramento da

problemftica para n6s, mas quem sabe o initio de uma an41ise (e
conseqtientes texton) mats profunda e elaborada

ll [)esenvo]vimento Sustentivel: Um Conceito Indefinido

Segundo Guimaries (1995), existe um consenso assustador ern
porno da id6ia de desenvolvimento sustent4vel. Alardeado por pratt

camente todos os grupos e adores sociais, este 6 um concerto tio po-

pular quando vago. Hogan (1993) , da mesma forma que Guimaries,
ressalta que a malta de um consenso 6 motivada por uma diversidade
enorme de interesses e opini6es. Mas Guimaries vai ainda a16m. Para
ele, este diversidade de interesses e opini6es este profundamente liga-
da is diferengas s6cio-econ8micas, politicos e geo-politicos entre gru-
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pos sociais, classes, setores empresariais, parses e regimes. Grupos tio
distintos e com uma contradigao t5o grande de interesses tgm grande
ciificuldade de chegar a um ponte comum sabre o desenvolvimento
sustentfvel

Na verdade, o concerto mica oportunamente vigo, a fim de
que, dada tal indefinigio, os diferentes interesses e poderes nio so
tram restrig8es grander. O que acaba ocorrendo para o autor, 6 um
;enverdecimento" do discurso, sem que se totem medidas mats con

cretas no plano da tecnologia, sociedade, politico etc. lsto serif o que
os soci61ogos e cientistas politicos chamam de "conservadorismo

dinamico", o que nio chega a ser necessariamente uma peoria conspi-
rat6ria de grupos e estratos sociais, mas uma

tend&ncia, i,nercil do si,stena para, vesisti.v a, machnga., lpvomo-

vendo a aceit%ao do disc rso t ansformador, precisamente pave
g r ?z frgzie ?dada m%d?" (Guimaraes, 1995, 118)

Tal processo de "enverdecimento" discursivo lorna-se ainda
maid forte no contexto que GuimarXes chama de "avango do Neo-
liberalismo", que tende a remeter as estrat6gias do desenvolvimento
sustentfvel para o mercado auto regulativo. Com o enfraquecimento do
Estado, o setter privado, o mercado tenderia a assumir dada vez mats os
pap6is de planejamento que at6 entio competiam ao setter estatal.

Dessa forma surgem os slogans e atitudes pouco profundas
que visam construir a imagens de empresas e empreendimentos
;verdes", e, simultaneamente, a crenga de que as necessidades e limita-

g6es do proprio mercado dario conte do processo.' Por6m, este ca-
pacidade do mercado 6 profundamente questionfvel, lsso porque, em

O que Guimar5es champ de Neo-Liberalismo, 6 maid amplamente dissecado e
exposto por Harvey(1994), que v8 Hesse processo muito mats do que uma politico
econ8mica. Mats adiante, retomaremos este ponto.
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primeiro lugar, no atual contexts s6cio-econ8mico, onde mudangas
muito profundas estio ocorrendo, as necessidades de reprodugio do

capital em ritmo acelerado e a substituig3o de mio de obra com o
aumento da capacidade produtiva, que geram uma crime de superb '
cumulagao no capitalismo, impeded mudangas produtivas necessfri

as para a constituigio do desenvolvimento sustentfvel, uma vez que
o mercado tem necessidades imediatas, e nio tem grande f81ego para

os investimentos a lingo puzo que seriam necessfrios
Em segundo lugar, coma alerts Guimaraes, o que hf de co

mum nas id6ias de sustentabilidade - a garantia de recursos e quali-

dade ambiental para as gerag6es atuais e futuras nfo pode ser ope '
racionalizado pele mercado. Principalmente porque significam um
mercado regulado e um horizonte de longo puzo" para as decis6es

p6blicas. S6 que "lingo puzo" e "gerag6es futuras" sfo estranhas ao
mercado(sempre forum e coma jf dissemos, nas circunstfncias atuais, o
sio kinda mats). E mesmo a escassez atual tem elementos n3o resol-

vidos peta mercado, coma por exemplo o equilibrio climftico, bio-
diversidade e a capacidade de recuperagao de ecossistemas.

Mas se o Estado este falindo e o mercado nio 6 capaz de dar

conte da questao, quala maida apontada por Guimaries? Basicamente,
para o actor a sustentabilidade seria composta por diversas dimens6es,
tats coma a sustentabilidade social, a politico, a econ8mica, ambiental

e eco16gica. Cada qual com suns especificidades e delimitag6es.
Nio 6 o casa aqui de explanar detalhadamente o que o autor

considers coma cada uma das dimens6es. O que devemos destacar

sio doin elementos: o primeiro 6 o fate de que a sustentabilidade 6
multidimensional, coma jf a consideram outros autores, a exemplo
de Passet (1994) e Sachs (1994). O segundo elements 6 que a visio
multidimensiona16 uma proposta 4]11pla.de realocagao e transforma-
gao das relag6es sociais, politicos, econ8micas, ambientais, tecno16gi-
cas, de trabalho, consume etc. Em suma, o autos prop6e, nos dife-
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fences nfveis da multidimensionalidade, uma verdadeira transforma-
S:ao estrutural profunda, com uma nitida preocupagao social com os

grupos excluidos e marginalizados social e economicamente. At6
porque, tats grupos sio tio ou mats afetados pda crise ambiental e,
ao mesmo tempo, estio excluidos das decis6es, planejamentos e atua-
g8es politicos que dio as linhas do desenvolvimento atual.

Com algumas variag8es, etta tamb6m 6 a posigio adotada por

Sachs (1994). Da mesma forma ele considera o modelo atual esgotado
e prop6e profundas transformag8es na tecnologia, politico, econo
mia, relag8es internacionais e formal produtivas. A questio da justi-
ga social Ihe 6 particularmente importance, coma para Guimaries
A16m disso, o autos vislumbra a possibilidade de, na trilha do desen-
volvimento sustentfvel, absorver mio de obra e mesmo gerar ativi-
dades econ8micas empresariais de grande porte capazes de gerar cres-

cimento econ8mico e capital
Os desempregados poderiam ser absorvidos atrav6s de incen-

tives a pequenos neg6cios, ffbricas, cooperatives, pequenas unidades
de produgao rural etc. lsto significaria uma descentralizagao e uma
despadronizagao tanto da produg5o quando do consume. Jf os Brandes
grupos econ8micos tamb6m poderiam gerar capital investindo realmen-
te em empreendimentos verdes, tats coma plantar de reciclagem, desen
volvimento de tecnologias limpas, recuperagao de ecossistemas etc

Sachs prop8e um periods de transigao para se atingir tal esta-
do de desenvolvimento sustent4vel, que poderia lever de 30 a 40
anon. Prop3e tamb6m dubs medidas mais "subjetivas": a diminuigao
espontanea do superconsumo dos ricoh e a "solidariedade" entre par-

ses, regimes, grupos socials e pessoas em busch de solug8es. Estas to-
day, sio medidas necessfrias, sem d6vida, mas que encontram s6rias

dificuldades hole em dia, coma veremos adiante
Antes de encerrar este item, devemos chamar a atengao para

um 61timo ponte de conflu8ncia entry Sachs e Guimaries. Trata-se
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do taco de que as transformag6es de grande morita por des propos-
tas, nio podem ser executadas pelo mercado, coma ja foi diED acima,
e nem por um Estado desmantelado. Por outdo lada, um Estado tota-
litfrio ou ex£remamente planificador, nos molded dos antigos estados
socialistas, tamb6m nio funcionaria

Assim, o desenvolvimento sustentfvel necessity, antes de mats

nada de um Estado articulado e rome o suficiente para promover:
incentivar e, quando for o cano, impor as diretrizes e normas para tal
meta. Os pap6is do Estado iriam desde a regulagao jurfdica das agnes
econ8micas e agnes que demandam impacts ambiental, at6 ao incen

tivo }s referidas cooperatives e outras formal de insergao dos desem-

pregados num novo sistema produtivo; cobranga de taxes sobre usos
de recursos ambientais; desenvolvimento tecno16gico; distribuigao de
renda etc. Este Estado exerceria, portanto, o papel de planejamento

que pode lever ao desenvolvimento de sodas as areas de sustentabili-
dade. No entanto, o Estado forte nio 6 o 6nico agente necessfrio

nesse processo. E preciso tamb6m a articulag3o com a sociedade civil,
constituindo um outro poder.

111 Desenvolvimento Sustentfvel, Planejamento e Cidadania

O papel de planejador e incrementador do Estado, por6m, s6
poderia, na visio de Sachs e Guimaraes, ser exercido com corregao se
houver o crescimento da cidadania, entendida coma participagao
ample da populagao nas discuss6es, decis8es, gestao de recursos, m5o
de obra, capital etc. Enfim, crescimento de uma participagao

verdadeira e plena nos destinos do planejamento e na gestao da
sociedade. Sachs champ esse participagao de constituigao do "terceiro

poder", independence tanto do Estado quando dos brandes grupos
econ8micos, por6m com capacidade interventora similar a estes.
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Na verdade, a proposta nio poderia ser diferente. Ocorre que,
mesmo o Estado organizado e com capacidade planejadora e inter-
ventora, s6 pode ser concretizado se houver por graz dele uma socie
dade civil que ocupe espagos dentro do aparato estatal, pressione este
mesmo aparato e raga frente ao poder organizado dos Brandes grupos
econ8micos legitimando e fortalecendo o Estado.3

Tal organizagao civil poderia se dar desde as ONG's at6
sindicatos, associag8es de bairro e outros grupos de interesse avis
organizados e participativos. Nio existem propostas acabadas de
coma tats grupos poderiam agar coma o terceiro poder. F6runs,
assentos junta ao poder legislativo e executive sio opg6es levantadas,
mas quer nos parecer que a simples exist8ncia destes grupos, agindo e
pressionando de acordo com deus interesses, jf serif um grande
avango. A16m disso, estes grupos poderiam mesmo ocupar espago no
Estado, elegendo-se para carlos legislativos e executivos atrav6s de
partidos especificos ou nio Tamb6m, e ipso 6 muito importante,
poderiam e deveriam ocupar espagos na media, deja na oficial seja na
organizagao de deus pr6prios memos de comunicagao e difusio. A
exemplo de Guimaries e Sachs, acreditamos num Estado forte e num
poder civil organizado, sem o qual o proprio Estado nlo 6 capaz de
se articular.

Em outras palavras, a questao fundamenta16 atingir uma de-
mocracia mats plena e participativa, o que tem side, talvez, um desk
fio desde a Revolugao Francesa. Naquela 6poca como agora, ipso 6

'Este 6 \tma quest3o que levantamos com bastante 8nfase em nossa dissertagao de
mestrado. A organizagio da sociedade civil e de um mercado exigente com relagao
aos alimentos que ingere, s5o condig6es si?ze q a non para a organizagao de um
novo modelo de agricultura, que 6 o objeto do trabalho. Sem tal organizagao o
Estado nio tem forma, ap6io nem legitimidade para gerar novos modelos tecno16-
gicos agricolas, regular o uso de agrot6xicos e controlar a qualidade dos alimentos.
Para maiores detalhes ver Amstalden, 1994.
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um problems, tanto em termos de organizagio propriamente ditz
quanto em termos de agrupamento dos interesses comuns

Alias, esse 6 um ponte bastante importante tamb6m. Ocorre
que mesmo os grupos avis sio diferenciados e deus interesses nem

sempre se co.ldunam. Operfrios desempregados, e portanto
excluidos da participagao socio-econ8mica, podem ser menos

preocupados com a questao ambiental do que um componente da
alta clause media, que milita em grupos ambientais, ou at6 mesmo
que um empresfrio que v8 na deterioragao do ambiente uma ameaga
aos deus propositos produtivos. Em outras palavras, o conflito nio se
df somente entre privilegiados e excluidos do capital, mas tamb6m
entre os proprios grupos e parses pobres, que sfo diferentes quando a
deus objetivos, necessidades imediatas e bases culturais

Temos portanto um desafio duplo. De um lado motivar e
favorecer o surgimento dessas associagdes e grupos avis, fazendo

que, como prop6e Guimaries, des "destronem" arnbos, o Estado e o
mercado, impondo deus interesses a des. Do outro lada temos o
desafio de harmonizar, articular e compor aliangas entre os diferentes

grupos socials em diregio ao desenvolvimento sustentfvel e ao
ambientalismo. Este segundo desafio parece ser boa parte do que
Sachs chama de necessidade de se crier uma solidariedade em termos

da questio
Infelizmente, por6m, os desafios tornam se mats agudos

diante do contexts em que vivemos atualmente. Guimaries fda dente
contexts como avango do Neo-Liberalismo, mas na nossa opiniao
isso 6 posco para descrever as profundas transformag6es pdas quads a
sociedade tem passado nas Qltimas d6cadas. Nesse sentido, Harvey

(1994) parece-nos um interlocutor mats completo para discutirmos
estas modificag6es e sua ligagao com as propostas de
desenvolvimento sustentfvel. No item a seguir, discutiremos um
pouco melhor este problems.
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IV - Acumulagao Flexivele Cidadania Participativa

David Harvey (1994), em seu trabalho "Condigao P6s Mo-
derna" faz uma brilhante e perturbadora anflise das transformag6es
econ8micas e culturais contemporaneas. Embora outros autores
camb6m estejam trabalhando o fema, escolhemos Harvey para este
trabalho dada a sua grande abrang8ncia, que sintetiza muitas das
quest8es levantadas pecos deus colegas

Para Harvey, o periods que se iniciou com a consolidagio da
industrializagao, atingiu o spice rio p6s guerra e agora declina, foi
mercado por algumas caracteristicas b4sicas tanto no plano econ8mi-
co quando social, politico e cultural. Em termos econ8micos, o que
se tem no apogee da 6poca que ele chama de Modernidade(ou mo
dernismo) 6 um consume e uma produgao industrial de massa, olde
Brandes contingentes de trabalhadores se engajaram na produgao e ao
mesmo tempo consumiam os bens produzidos, tornando-se o pr6
prio mercado que mantinha a ind6stria funcionando. Simultanea
dente, o Estado organizado e em permanente diflogo e conflito com
os sindicatos tamb6m organizados e forces, assume um papel duplo.
Por um lido incentiva a produgao criando infra-estrutura, dandy
subs£dios e cr6ditos }s empresas. Por outro lado, protege os direitos
trabalhistas, garante condig8es de trabalho e o acesso da populagao a

servigos cano sa6de, educagao e moradia*. Este processo produtivo
envolvendo um Estado intervencionista e uma produgao de massa 6
chamado pele tutor de "Fordismo Keynesiano", numb alus5o is id6ias
de Henry Ford e Keynes sobre a produgio, consumo e intervengao
estatal na economic

E clare que etta situagao teve maid a ver com os parses desenvolvidos do que com
o terceiro mundi ou mesmo o leste europeu. Mas mesmo aqua houve um processo
de instalagao parcial dessa estrutura. O problema 6 que ele ioi justamentg parcial
n5o atingindo a maier parte da populagio e, em alguns parses, nem mesmo
iniciando-se. Com a decadgncia dense sistema, a situagfo do 'terceiro mundi fica
kinda mais grave do que no parses desenvolvidos
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No plano socio politico, tinhamos uma configuragio 6bvia
diante da configuragao econ8mica. Um Estado organizado e inter-
ventor (Estado de Bem Estar Social), uma participagao pol£tica razo-
avelmente intense e um forte esquema de sindicalizagio, que atrav6s

de lukas e conflitos garantia vfrias conquistas para os trabalhadores
Concomitantemente a isso, no plano cultural, e kinda coma

heranga de uma 6poca mats antiga (prim6rdios do capitalismo), havia
a crenga no que Harvey champ de "Mega-Teorias", os Brandes probe '
tos modernistas que, em poucas palavras, constituiam linhas de pen-
samento e anflise da sociedade, economia, politica e at6 mesmo do

individuo, coma a psicanflise. Grosso modo, pode-se dizer que o
Marxismo. o Liberalismo, .IS id6ias de Weber e a pr6pria psicanflise
IFreud), a16m de outros, compunham estes mega teorias, e constltui-
am. alt.rn,da e mescladamente, instrumentos analiticos intelectuais,

propostas filos6ficas, ideologies e movimentos politicos:
Por6m, tanto no plano produtivo (econ8mico) quando nas

dimens6es politicos e culturais, o Fordismo Keynesians nio foi isen-
to de problemas. A sua pr6pria fa18ncia 6 iniciada, segundo Harvey e
outros autores, ipartir de 1973, com a primeira grande crime do pe-
tr61eo. Ocorre que, baseado em produgao e consume de massa e no
uso de um come)ustivel fossil nio renovfvel (o petr61eo), o sistema
comega a "fazed fgua", exatamente no rnomento em que tal combus-
tivel, que era ao mesmo tempo materia prima, encarece demais, invi-
abilizando a produgio, gerardo inflagio e endividando empr'sas e o
Estado. Note-se Hesse panto a conflu8ncia com a questio ambiental
Em 61tima anflise, Q Fordismo Keynesiano, por basear-se intensa-
mente no uso de recursos nio renovfveis, passe a apresentar graves
distorg6es quanto este recurso comega a escassear, ou melhor, :na
6poca, a vicar mats caro dada uma possivel e vislumbrfvel escassez.

snip 6 a toa que o Relat6rio do Clube de Roma surge exatamente nesse periods
As Brandes empresas que o patrocinaram if anteviam a case eminente.
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Mas nio 6 elsa a 6nica interface com a questao ambiental. O
consumo de masses levou nio somente a problemas com o petr61eo,
mas tamb6m com outras formas de recursos e energia. As Brandes

indistrias consumiam muita materia prima(assim coma a populagao
consumia muitos bens) e, ao mesmo tempo expelia Brandes

quantidades de residuos. Em sumo, descobriu-se que o sistema nio

era sustentfvel economicamente e ambientalmente a longs puzo(da{
a busch do desenvolvimento sustentfvel) gerando problemas
ambientais razoavelmente inesperados e graves, tats coma a poluigio
atmosf6rica e hidrica, a contaminagao por agrot6xicos, o lixo
urbano, o lixo t6xico, o esgotamento de outras mat6rias primes e um
grande n6mero de problemas if nossos conhecidos. Ressalte-se

portanto, que a crime do sistema teve(e t6m) quito a ver com a
questio ambiental em seu sentido mais ample

O plano "cultural" tamb6m entry em uma crime. As mega teo-

rias, dada a arise mats material, passam a ser questionadas e at6 mes-
mo rejeitadas. O marxismo, malgrado tenha fido conte de inspiragao
para agnes politicas que garantiram Brandes conquistas aos trabalha-

dores, bem como outras teorias, sio questionados exatamente por
nio apresentarem solug6es claus nem para a crise econ8mica que se
passe a viner, nem para as crises politicos, ambientais e at6 mesmo
pessoais. Em lugar deltas teorias(segundo Harvey) pasha-se a privile-
giar anflises mais localizadas, desarticuladas de um todd e que n8o
propunham projetos maid amplos para a sociedade. Ainda segundo o

tutor, dais teorias tiveram o m6rito de resgatar a voz e a identidade
de grupos at6 entio bastante marginalizados, tanto politico e social-

mente quanto em termos de objeto de estudo. Por6m, no sentido
inverse, nio sio capazes de proper agnes conjuntas ou pianos coleti-
vos, que, talvez, pudessem tentar caminhos de construgao de novos
sistemas interpretativos e produtivos. Retomaremos adiante esta
questio, mas talvez, com as mega teorias e suas falhas, estejamos jo
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gando fora tamb6m as possibilidades da construgao da solidariedade a

que Sachs e Guimaries se referem. Afinal, ser solidfrio significa ter
pontos comuns, que podem ser dados por uma peoria mats ampla
sabre a realidade

Retomando a questio inicial, da crime econ8mica e politica do

Fordismo Keynesians, Gabe perguntar quads forum as conseqii8ncias
e reag6es do capital para a sua manutengao. Em primeiro lugar deve
se ressaltar o esforgo feito no sentido de poupar custom. Tal esforgo ge
rou, 6 verdade, algumas solug6es mats econ8micas em termos ambien-
tais, como por exemplo o uso de combustiveis renovfveis(o proflcool
brasileiro), a readaptagao de carlos para menor consumo e exaustio de

gases(vide os modelos japoneses em detrimento dos modelos america-
nos antigos) e at6 mesmo t6cnicas de reciclagem de dejetos mats nocivos.

Por6m, coho pode-se constatar com o agravamento de problemas, isso
kinda foie 6 timido em termos das necessidades ambientais.

Na verdade, a forma mats eficaz de corte de custom que o capi-

tal encontrou foi exatamente no campo do trabalho. Nio 6 para me-
mos. Os custom trabalhistas e o prego da mio de obra nos parses do

primeiro mundo, e mesmo em alguns setores privilegiados do tercei-
ro mundi eram alton demais. A16m disso, trabalhadores fazem gre-

ves, mobilizag6es, podem ocupar ffbricas etc, o que nio acontece

com as mfquinas... Nessa linha,. houve um grande desenvolvimento
[ecno16gico no sentido de se substituir trabalhadores atrav6s, princi-

palmente, da mecanizagao e da informftica
N6vas t6cnicas gerenciais e administrativas tamb6m foram

implantadas, para que custom e despesas fossem cortados (Just in Ti-
me, a tercerizagio e a t:o falada "reengenharia" sio alguns exemplos
dessas t6cnicas). Ambas as medidas, tecno16gicas e gerenciais, corta-
ram realmente os custom, mas em contrapartida cortaram tamb6m
milhares de postos de trabalho. Da mesma forma, descentralizou-se
as unidades de produgao, deslocando muitas delis para parses pobres
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Dude os trabalhadores teriam um navel malarial muito inferior e nfo
seriam protegidos por leis e garantias trabalhistas da mesma forma
que no primeiro munro. O resultado, como nio poderia deixar de
ser, 6 mats desemprego

O Estado de bem ester social e os sindicatos, por sua vez, vi-

ram-se em s6rias dificuldades. Uma vez que o desemprego aumenta,
tanto o Estado arrecada menos impostor quanto os sindicatos conse-

guem ments filiados. Preocupados em encontrar alguma colocagio,
os trabalhadores hesitam em participar de sindicatos e movimentos
reivindicat6rios. Ji o Estado, endividado, ou aumenta a ernissfo de
moeda inflacionando o mercado, ou carta auxilios e servigos sociais,

aumentando a pobreza e a situagio frfgil do trabalhador. Na verda-
de, a maioria dos Estados fez as dias coisas..

A conseqii8ncia primfria 6 uma brutal desarticulagio da soci-
edade civil, que perde suas bases materials e at6 ideo16gicas (vide a
questao da fa18ncia da mega peoria) enfraquecendo os sindicatos e
outras associag6es hist6ricas, e uma desarticulagio do Estado, que 6 a

pr6pria cicada por Guimaries e Sachs.
Mas nio 6 s6 isso. A substituigao de mio de obra gerou nos

trabalhadores e na pr6pria produgao capitalista, uma culture do
;descarte"(terms na verdade cunhado por Alvin Toffler e citado por

Harvey). Uma vez submetidos a uma situagao de permanente instabi-
lidade, onde podem ser substitufdos a qualquer mornento por mi '
quinas ou demitidos por muitos outros motives, os trabalhadores
passam a interiorizar elsa "volatilidade" da situagio, estando perma '

nentemente inseguros e temerosos de que possam ser "descartados" a

qualquer memento pdas empresas que os empregaram durante ands

60 tcrmo Acumulagao Flexivel vem exatamente das novas t6cnicas, mudangas das

e nas plantas e sedes industriais e rotatividade de trabalhadores que conferiram ao
capital um carater mais flexivel de produgao em contraste com as normas mats
rfgidas do Fordismo Keynesians.
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Segundo o autor, nessas condig8es o individuo passe a interiorizar a
descartabilidade, tornando-se capaz de descartar lugares, empregos,

formas de amir e pensar e at6 mesmo relacionamentos. Nesse contex-

to, flea muito dificil para o trabalhador e para o cidadio de uma
forma gerd, tragar pianos a bongo puzo, e, coma ninja veremos,
solidarizar-se com quest6es aparentemente ments imediatas, tats
como as ambientais.

Jf do ponte de vista do capital a situagao tamb6m tfaz pro '
blemas. Na verdade, reduzindo a mio de obra ele reduz tamb6m seu

mercado consumidor, gerando uma crime de superacumulag5o. Em
outras palavras, se n5o page salfrios, nio disp6e de um mercado am

plo, muito embora sua capacidade produtiva tenha aumentado. A
resposta empresarial, segundo Harvey, 6 a de crier os produtos
"descartfveis" ou kinda a "obsolec8ncia programada". Limita-se a

produgio, aumenta o prego final do produto e, por outdo lada, tor-
na-o descartfvel, com uma meta vida coda vez mais curta.' Ora, ipso

por um lada atinge diretamente a questio ambiental, jf que sera lido,
consume mats materia prima, energia e recursos, sem que baja uma

reposigao ou um planejamento. Dianne de uma situagao onde o capi-
tal investido tem que ser rapidamente recuperado, at6 porque o mer-
cado encolhe dia a dia, coma vail empresfrio se preocupar em pla-

nejar a produgao de forma a que ela sega sustentfvel? A sustentabili-
dade, no casa, passe a ser muitas vezes conseguir fechar o ano fiscal
no azul, e nio repensar a produgao a lingo puzo.

Por outro lada, o processo sera uma dificuldade grande em
apegar-se" o suficiente is id6ias, projetos e at6 mesmo is outras pes-

soas e grupos que convivem conosco para chegar-se a agnes comuns.

'Por meir vida curta entende-se tanto a pequena durabilidade material dos produ
tos quando a sua obsolec8ncia pda mode ou belo surgimento de um similar mats
avangaclo
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Numb sociedade do descarte, torna-se lugar comum descartar id6ias,
bens e at6 mesmo relacionamentos, homo ja foi alito. Ali;s, para
Harvey, a caracteristica fundamental das relag8es e do pensamento
p6s moderno 6 exatamente esse "volatilidade". Projetos, mercadorias,
ideologias, movimentos, obras etc., s5o criados justamente para nio
durar. Logo, coma se apegar ao "volftil" e ao "ef8mero"?

Assam, retomando a questao. Coma, nessas condig8es, estabe-
lecer lagos de solidariedade necessfrios para amir em conjunto e parti-

cipar do poder? Como [er uma cidadania forte o suficiente, num
memento tio individualists, para se constituir o terceiro poder de
Sachs? Como elaborar proletos comuns numb 6poca em que, a16m
das diversidades de interesses que sempre existiram historicamente,
os novos interesses e projetos t8m agora um canter mats individua
lists e ments duradouro

Temps, portanto, uma situagao delicada, onde a16m das difi
culdades objetivas de se operacionalizar a cidadania participativa (em
termos das formal de organizagio s6cio-politica) uma dificuldade
subjetiva; .\ de elaborar pro)eton comuns capazes de unir os gnlpos
que possum a vir a constituir o terceiro poder

Antes de encerrar esta pflida explanagao de Harvey (que traz
muitos outros elementos instigantes que nio cabem aqui) e sua lila

gao com .\ questio da cidadania participative, conv6m lembrar kinda
um 61timo elemento da sociedade p6s moderns que, interligado aos
demais, tamb6m obstaculiza as agnes conjuntas

Ocorre que diante da necessidade de gerar capital rapidamente
e de tornar os bens obsoletos, df se uma excepcional importancia is

sO canter individualists a que nos referimos nio se dove necessariamente a uma
m5, f6 ou alguma outra caracteristica mats negative do individuo em si. Mas a uma
culture qu;passe a se basear nisso e tamb6m nas necessidades objetjvas de se ga

ntir o proprio emprego, a pr6pri.x estabilidade num contexts tio incertoj. c em
detrimento de outrf q;testa;s. Nests situagao, projetos de longo puzo e de soli-
dariedade coletiva, passam para segundo ou terceiro plano
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imagens . Produtos (coma carros, re16gios etc.) s5o atualmente mats
imagens, sistemas de simbolos e signos, como define Baudrillard
jtamb6m citado por Harvey) do que bens de uso. Associados a des
estio id6ias e imagers de forge, poder, bem ester, qualidade de vida,
sexualidade, afetividade e um sem n6mero de outras. A media se en

carrega, com grande sucesso, de promover este vinculagio e, logo em
seguida, destrui-la, uma vez que o capital precise se reproduzir e novak
mercadorias surgem para passer as mesmas id6ias. S:io portanto ima-
gens volfteis, mas que assumem grande importfncia na atualidade

As pessoas passam a construir sua auto imagem em fung5o
desses simbolos e signos incorporados na mercadoria. Logo, passam a
construir sua identidade em fungao da sua capacidade de consume.
As formas tradicionais de construgao da identidade pessoal e social,
this come pertencer a uma familia, um grupo, religiao, ideologia,
partido etc., perdem forma e o importante paisa a ser o lipo de tunis
ou cairo que se tem. O problema, diz Harvey, 6 que estes imagens,
este consume e mesmo estes mercadorias sio ef8meras, o que faz com
que os indiv£duos passem o tempo todd perseguindo uma fantasia,
um ideal abstrato e idea!!Zadg para nio se realizar plenamente

Em termos da nossa questio central, o desenvolvimento sus-
tentfvel e a construgio da cidadania, a questio das imagens e do con

sumo nos trazem dais problemas principais. O primeiro 6 que tal
apego ao consume, necessfrio para construgao de uma identidade
jbuscada em fungao do descartfvel), impede a proposta de Sachs de
que os mats ricoh diminuam espontaneamente o seu consume. Para
isso des teriam que romper com tal vinculagao consume/identidade,
o que nlo 6 ffcil.' Tal rompimento significa tamb6m o rompimento

)Alias, ipso nio 6 somente um problems dos ricks. Os pobres tamb6m buscam a
mesma identidade peta consume, com o agravante de consumirem menos e se
frt.tstrarem maid. Reproduzem, portanto, a voracidade por bens descartfveis.
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radical com paradigmas que norteiam a vida de milh6es de pessoas,

pobres e rivas, e sua substituiwao por um outro mats despojado

O segundo problema 6 que, em termos muito objetivos, a
dualidade consume/identidade e a efemeridade dos bens e imagens,
leva a uma produgio de mercadorias "descart4veis" coda vez maier,
consumindo recursos nio renovfveis, eriergia, emitindo mais po
luenEes e gerando mats lixo - o pr6prio bem descartado. Por outro
lada, a empress que abdicar disco 6 eliminada. Se uma delas nio re-
produz elsa relagao e esse "modus operandi", carre o risco de falir, ja

que outras o reproduzirao. Logo, para se pensar e planejar um des-
envolvimento sustentfvel, com bens durfveis, nio poluentes e real-
mente necessfrios e dteis, 6 preciso tamb6m romper esse

depend8ncia" da volatilidade e das imagens dos bens
A situagao 6 complexa. De um lido existe uma crime

ambiental grave, que demonstra o esgotamento de um sistema
produtivo em termos ambientais e a necessidade de sua substituigao

por uma outta forma de organizagao produtiva, s6cio-econ8mica,
tecno16gica e cultural. Para atingir-se esse outra forma 6 preciso,
como vimos, a16m de se alterar profundamente as formal falidas de

produgao, fortalecer o Estado e a sociedade civil, criando-se a
solidariedade, a cidadania ou o terceiro poder. Do outro lada,
por6m, o capitalismo com sua configuragao atual, que desarticula a
sociedade civile o Estado; "flexibiliza" a produgao e elimina postos
de trabalho, a16m de crier uma produgao e uma culture compostas de
signos, bens e imagens volfteis, aqua fortemente, por estes raz6es, no
sentido de bloquear o fortalecimento estatal, a cidadania e a
solidariedade necessfria para tal cidadania, para n8o falar da culture
que Ihe acompanha e inviabiliza as teorias de navel macro,
dificultando projetos comuns que levem a articulagio de grupos
sociais que buscam o desenvolvimento sustentfvel
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As propostas de Guimaries e Sachs, que consideramos muito
adequadas,'madam contra a corrente da situagao p6s moderna e da
crise de superacumulagao do capitalismo atual. Deriva-se disso que as
id6ias dos autores, se levadas na sua real extensio, representam uma

proposta de J:gl11Blms!!!a dfai!!w com o capitalismo p6s moderno: o
que, por sua vez, significa um grande esforgo de reorganizagao,. in-
clusive cultu,al. da sociedade civil, e um conflito de interesses bas-

tante agudo com as Brandes empresas. Se os autores jf consideram
nos texton que suas propostas representam grander desafios, a con-
frontagio de tats propostas com o contexts descrito por Harvey tor
na tail desafios ainda maiores.

V - Considerag6es Finais - em busca de algumas propostas

O nosso objetivo aqua nio 6, e nem poderia ser, o de esgotar

quest6es, mas sim de levantar problemas confrontando autores anali-
sados e langando algumas provocag6es, entendidas como a demons

tragao de que nio se pode pensar o desenvolvimento sustentavel, o
meir ambience e a condigio p6s moderns de forma separada

Mas mesmo sem querer ou poder apresentar solug6es, gosta-
riamos de finalizar colocando alguns pontos que, ao nosso ver, sio
provocag6es e, ao mesmo tempo, tamb6m tentativas de introduzir
novos elementos no debate. Basicamente, dianne do qua foi exposto

at6 agora, gostar£amos de colocar tr8s quest3es que nos parecem mui-
to importantes

OE claro que esse nossa interpretagio que contempla. mats. dificuldlde n3o 6
dmca. Viola(1994), acredita que o movimento ambientalista ja se confiEmou
coma forge social, embora sofr; periodos de retragio e expansao sazonais. Nestes
termos, apesar das dificuldades reconhecidas p?tl Viola, o ierceiro poder Ji

estaria

se consolidando. Mesmo assam, as colocag6e; harvey e outros autores que anali-
sam a condigio p6s moderns, se nio descartam algumas vis6es maid otimistas
sabre os ambientalistas, prop8em uma necessidade de reflexio !naior, pois colo
cam problemas muito complexes
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A primeira delis, que jf foi tocada arima, 6 a de que, dadas as
contradig6es entre os diferentes grupos socials em termos de projetos

e interesses, e tamb6m o carater tio especifico da p6s modernidade, 6
preciso assumir de vez que a construgio de um projeto de desenvol-

vimento sustentfvel 6 um exercfcio conflituoso e, por que nfo dizer,
revolucionfrio

Malgrado o mau estar que o termo "revolucionfrio" possa
frazer, dado o enfraquecimento das teorias e o fracasso de vfrias
revolug3es", nio conseguimos fugir ao terms, uma vez que as trans-

formag6es e mudangas necessfrias sio quito amplas e conflitivas. A

sua amplitude e o seu carater conflitivo, df-nos legitimidade para
usar o conceito de revolugao. Nio necessariamente no sentido vio
l4nto (alias, revolugao nio 6 sin8nimo de vio18ncia...), mas no senn

do de transformagao profunda e possivelmente traumftica
Para encetar o desenvolvimento sustent4ve16 precise enfren-

tar interesses corporativistas enormes, conflitos, Coda uma estrutura
socio-econ8mica e cultural que, embora voltada para o ef8mero, 6
profundamente penetrante, tanto no navel dos grupos socials quanto

no navel individual. Ora, enfrentar esse desafio tio mdltiplo e pro-
fundo nio 6 uma "tarefa revolucionfria". inclusive em termos de

pensamento e paradigmas cient£ficos? Em termos do que se tem hoje
e das necessidades ambientais e mesmo sociais, coma ressaltam Gui-

maries e Sachs, n£o 6 o desenvolvimento sustentfvel um concerto
revolucion4rio?

Por6m este id6ia nio significa necessariamente retomar anti-
gos discursos revolucionfrios. N5o estamos propondo uma
internacional ambientalista" ou mesmo uma "guerrilha ambiental"

jembora isso posse at6 vir a acontecer, em cason limites). Tamb6m
nio estamos propondo uma f6 cega numa prftica ou ideologia. Este
lipo de atitude if demonstrou o quad perigoso pode ser. O que esta-
mos querendo ressaltar 6 que o riese z o/ immto sasfm Zue/ nZo nos
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parece atingiuel poT loma s6rie de atitndes e pTaticas vefomlistas, mas sim
reuolacionahas, na sentido de saa amptitlde.

A16m disso. n6s tamb6m nio temos uma id6ia clara de que

lipo de revolugao 6 este e coma ela pode ser conduzida. Mas talvez

ipso deja um trunfo. Admitir que argo nio pode ser reformado e, por '
canto, demanda um esforgo e uma ruptura maior, e ao mesmo tempo

admitir as incertezas sobre coma amir, parece'nos muito saud4vel,
embora um tanto angustiante. E 6 saudfvel por dubs raz6es. A pri-

meira 6 que a questao do desenvolvimento sustentfvel 6 tio comple '
xa que ter muitas certezas significa no minima um risco, e no limits
uma estupidez. A outra raz£o 6 a de que nio devemos p'rder a me-
m6ria hist6rica de quangos errol e atrocidades forum cometid:\s em
name de uma certeza em um projeto acabado e "infalivel" de
revolugao

A segundo questao 6 a de que, uma vez admitido e assumido o
desenvolvimento sustentfvel coma um proleto revolucion4rio, te-

remos que readmitir as mega teorias, descartadas pda p6s moderni-
dade. O motivo 6 que nio se constr6i um projeto amplo sem uma

interpretagio e anflises tamb6m amplas. O pensam'nto fragmentfria
do p6s modernismo, exposED por Harvey, nio tem f81ego (e nem a
intengio) de reconstituir as Brandes explicag8es. Logo, nio df conte
da estruturagao dos projetos necessfrios.

Aqui tamb6m existem ressalvas. A primeira delay 6 a de que

reassumir as Brandes explicag6es n.io sfgn@ca reassumir "ipsis literis
as macro teorias clfssicas, mas sim revs-las com olhos criticos e, na
medida do possivel, utilizar suns bases para reelaborar Brandes

Brandes matrizes explicativas, homo freqiientemente afirma o Prof.
Octavio land.

A segunda ressalva este no cuidado que se deve ter ao rever e
construir macro teorias. Devemos nos lembrar que, coma jf dizia
Weber, das sio matrizes explicativas, pored nio podem ser totals
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nantes e nio dio conta de coda a realidade. Desta forma, longe de se
assumir incondicionalmente uma matriz explicativa, deveriamos t8-
las em sua real dimensio de !f1113111©, que nio esgotam todo o uni-

verse. O erro metodo16gico e at6 mesmo hist6rico de se assumir uma
matriz de forma absoluta if foi demonstrado e, coma lembra Har-
vey, foi tamb6m uma das raz6es do seu ;\bandono na culture p6s
moderna. Outro panto 6 o de que a pr6pria questao ambiental com
deus in6meros problemas e desafios de se conciliar disciplines diver-
sas e dar conte das infindfveis relag6es e varifveis ambientais que
desconhecemos, tamb6m aponta para a impossibilidade de se adotar
uma macro teoria de forma totalizante

Tudo ipso por6m, kinda nio invalida a necessidade que temps
de construir as macro teorias que nos possibilitem elaborar interpre-

tag6es e tragar pianos, amalgamando projetos e dirigindo atitudes. As
diferengas estio no fate de que estamos falando em: a) reelaborar

Brandes projetos sem necessariamente reassumir os antigos; b) ter em
mente que des sio matrizes explicativas e que nlo devem ser isentos

de uma permanente reflexio critica; e, c) [er em mente o rata de que
construir uma grande matriz explicativa n5o significa nfio errar. E
uma tentative(ou vfrias) que nio significa a definitive ou a perfeigao,

podendo e mesmo devendo ser sujeit.\ a mudangas e guinadas e adap
tag6es de acordo com a dinfmica dos lattes

Note-se que today essas ressalvas podem confundir-nos em
termos das teorias fragmentadas p6s modernas, levando-nos a acredi-

[ar que Lantos "se" nurna macro teoria, tornam-na pr6xima da frag-
mentag3o do pensamento p6s moderns. Mas ipso nio 6 uma realida-

de. O pensamento fragmentado atual, coma exp6e Harvey, nem se
auer tenth criar macro teorias, assume a pluralidade ca6tica e nio
pensa em proletos comuns. O que propomos 6 a retomada ff!!!Q de
Brandes matrizes explicativas, sem pender de vista as suds limitag6es,

sem considers-las "panac6ias universals" mas tamb6m £€!2Llgagfu
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que das nos servem para a elaboragao de projetos comuns, que por
sua vez podem lever icidadania, a rearticulagao e reforma do Estado
e ao desenvolvimento sustentfvel.

A terceira e 61tima questio grata-se, na verdade, de dubs atitu-

des interligadas que, at6 por estarmos inseridos no debate ambiental

e sobre desenvolvimento sustentfvel hf album tempo, acreditamos
serem muito importantes,

A primeira atitude 6 que dada a referida desarticulagao do Estado
e sociedade civil(vide Harvey) as universidades e centres de pesquisa
tem fido dada vez mais suscetiveis iintervengao pri\ ada. Destituida pro-
gressivamente das verbal pdblicas, pesquisadores, cientistas e at6 institui-
g8es inteiras passat a aceitar verbas privadas para desenvolver deus tra-
balhos. lsso significa um perino, uma vez que o que passe a ser conside-

rado cientifico e proposta de desenvolvimento sustentfvel sio muitas
vezes mats adequadas aos interesses privados das Brandes corporag6es do

que a interesses socialmente mats amplos. Em outras palavras, ocorre
uma apropriagao privado do saber e da produgao cientifica que, em 61-
tima anflise, deveriam permanecer pdblicas, mormente no fmbito das
uni\ ersidades e instituig6es estatais.

E n8o 6 s6. A indefinigao do terms desenvolvimento sustentfvel

levi a possibilidade, coma Ja dissemos acima, de se colocar coma pesqui-
sas a ele direcionadas, trabdhos muito distances disso. Um bom exem-

plo, kinda na area agricole, 6 o de coma universidades americanas pude-
ram, as vezes com pequenas modificag8es, inserir antigos projetos de

pesquisa que reproduziam o modelo tecno16gico deteriorador atual, em

programas oficiais destinados a criagio de tecnologias agricolas de baixo

ITal processo ocorre em todas as areas. A nossa maier conhecida por6m 6 a area
de pesquisa agron8mica. Nela 6 de uma clareza assustadora o quanto o setor
privado direcionou as pesquisas e a geragao tecno16gica para sous interesses, em
pre)uizo da sociedade e do ambiente. O perino disso este claramente expresso em
trabalhos cano o de Mooney(1987), por exemplo
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mpacto ambiental. Inscridos no programs, tiveram acesso a \ erbas p6
bbc.xs p.ar.x m.Inter a mesma linha de desenvolvimento tecno16gico am-

bientalmente questionfvel (Beus e Dunlap, 1990). '2
lsso nos remote iurgente necessidade de resgatar a autonomic

da pesquisa publica, principalmente na universidade. Se o caminho
para o desenvolvimento sustentfvel 6 "revolucionfrio" como temos

afirmado, entio a "revolugao" pode comegar por tal restate do pen
samento critics. E ne$se ponto, a tmiversidade nos parece um lugar
privilegiado, at6 pda massa critics que concentra (ou deveria concen-
tr;tr). Sendo assam, :\ defesa radfc z/ da autonomia universitfria e das

verbal p6blicas para a pesgz/fsa p a/ic.z, j£ 6 parte da "revolugao" que
sugerimos. Este defesa, alias, nio interessa sornente aos que pensam
quest6es de desenvolvimento e ambience, mas a today as areas de tra

balho. Por outro Indo, a "agro revolucionfria" significa tamb6m crier
mecanismos realmente eficazes de controle da alocagio e verbal, mi-
nimizando o desperdicio, a mi alocagao e, em termos claris, a mi f6
com que muitas verbal sio captadas e utilizadas.

A segundo atitude, derivada de today as outras quest6es, 6 tam-
b6m revolucionfria e diz respeito inecessidade urgente de nos abrirmos
enquanto pesquisadores e instituig6es icomunidade mats ample. Coma
lembra Russel(1990) os inteleauais e pesquisadores se fecham num

latim acad8mico" que acaba por se tornar uma "troca de figurinhas
entre iniciados. Na linda de construgao revolucionfria da cidadania e do
desenvolvimento sustentfvel, 6 imperative que nos abramos mats ao
grande p6blico, rompendo a latim acad8mico e as trocas de iniciados,

debatendo, propondo, conhecendo e aprendendo com a comunidade.

lsso Rode representar o perino do engajamento que desvirtua a autono
mia do pensamento acad8inico, por6m, no esforgo da construgio da

:Eis aqua um claro exemplo do "conscrvadorismo dinfmico '
;cnvcrdecimcnto" discursivos citados por Guimar:ies
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cidadania, 6 uma atitude necessfria. Os riscos podem ser minimizados

desde que se mantenha o espirito critics e a auto reflexividade fiesta
abertura. Mas insistimos que, ainda que tal abertura comece apenas com
a revisit de nossa forma de escrever e publicar, a fim de atingir um pQ-

blico major, ela 6 de grande irnportfncia para a constituig5o do terceiro

poder, tio necessfrio, coho diz Sachs.
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A construgao da nova realidade
- da desenoot'oimento ao

dese2zuoZufmenfo sustentfvel

LUCIANA BERNARDO MIOTTO

A racionalidade do progresso

C) concerto de desenvolvimento sempre pensou o homem
separado da natureza. O homem ao longo da hist6ria, desde o mo
menlo em que conseguiu produzir e dominar o togo, passou a inter-
ferir e alterar a natureza. em favor de sua subsist8ncia. Tal coma o

mita de icaro, que pereceu ao voar demasiadamente pr6ximo ao sol,
imitando os passaros, tXo deslumbrado estava com o firmamento, o
homed, muitas vezes, tem se maravilhado com as possibilidades qua-
ke infinitas da ci8ncia e da tecnologia, ao mesmo tempo em que v8 a
natureza coho serve e hostil

Atribui-se ao s6culo XVll o nascimento do pensamento cien-
Eifico moderns. E neste periods que o cartesianismo e o mecanicis
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mo constituem-se nos principals modelos de explicagao da realidade.
O cartesianismo do fi16sofo Rena Descartes levi o homem a acredi-

tar que, por meio da ci8ncia este serif senior da natureza. Inaugura
se aquia distingao cldssica entre o homem civilizador e a natureza
selvagem que precisaria ser dominada pda ci8ncia e pda t6cnica

O universe passou a ser considerado coma um sistema mecf-
nico, formado por objetos separados. Da{ a medicine de hole apre-

sentar-se dotada de especializag8es, if que o corpo humana 6 vista
coma uma mfquina formada por pegas separadas umas das outras. O

especialista, ao desprezar a visio do todd e da interligagio entre seus
elementos formadores, nio tem promovido a cora da doenga, apenas
aliviado os sintomas

As conseqtiancias do cartesianismo tamb6m se fizeram sentir
na fragmentagio das disciplines acad8micas e na explorag5o do memo

ambiente natural, como se este fosse formado por pegas separadas a

serem exploradas por diferentes grupos de interesse.
Daly & Cobb (1989) distinguem dots aspectos caracteristicos

do empfHsmo do s6culo XVII. Primeiramente, as hip6teses contribu
iam com o modelo de mundo sugerido pda observagao e experimen

tagio. Segundo, a eficfcia do modelo era testada e subs implicag6es
examinadas para ver se correspondiam com o que era observado. O
que distinguia este ci8ncia de outras investigag6es da natureza nio era
seu elemento empfrico, mas seu aspects dedutivo.

Para explicar fen8menos empiricos era preciso desenvolver
modelos que simplificassem a realidade, destacando apenas os aspec '
tos fundamentals da mesma. lsto levou iconcepgao de uma ci6ncia

na qual coda aspecto da natureza poderia ser explicado atrav6s das leis
ffsicas. A quimica se tornaria uma subdivisio da f;sica, e a biologia
uma subdivisio da quimica. Os fen8menos humanos, socials e psico-
16gicos seriam homo um rama da biologia, parte da mfquina do
mundo.
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Apesar do prestfgio d.as cigncias naturais, algumas areas nio
conseguiram se enquadrar nests modelo, especialmente aquelas refe-
rentes ao estudo dos sere$ humanos, pois a hist6ria, por exemplo, era
fundamentalmente diferente das cigncias naturais. Alguns historiado-
res enfatizavam que sua tarefa era muito mats compreender do que
prever ou quantificar fen8menos

Vejamos o que ocorreu com a economic. Daly & Cobb (1989)
colocam que os economistas, em sua maioria, quenam tornar a eco-
nomic coda vez maid cientffica, e a id6ia deles de ci8ncia baseava-se

nas ci8ncias naturais.: Privilegiaram a formulagao de modelos e a
procure por leis que governassem o sistema econ8mico, ao inv6s de
procurarem por leis que governassem as mz/danfas dos sistemas eco
n8micos ou questionarem acerca do contingente hist6rico

Por um lada, os economistas puderam prever acontecimentos
coma nenhuma outta ci6ncia social havia feith, pele memos durante
certos per£odos hist6ricos. Mas por outdo lada, a decisio de seguir as
ci6ncias naturais revelou-se /a/aclosa, a parter do momento em que o

importance era malematfzar os problemas. Os matemfticos somente

O trabalho dc Adam Smith e de alguns dos primeiros economistas britfnicos
tinham um forte componcnte hist6rico e humanistico. Entrctanto, o movimento
iniciado por des, e acentuado por David Ricardo, direcionou a economic a catego
ria dc ci8ncia. Em parte, isto ocorreu devido iprocura por modelos e leis aplic;i
vas aos sores humanos, numb 8nfase is leis que governavam a economic da mo
dcrna sociedadc industrial

:0 canter hist6rico da cconomia nunca foi negado ou totalmente ignorado. Hegel
Marx haviam Ihc d.ldo ateng3o no s6culo XIX.

Outro favor que colaborou para a matematizagio d.a economia foia pr6pria orgs
nizaglio do conhecimento que domino a moderns universidade e atrav6s deli o
pensamcnto do mundi contemporfneo. Foi este organizagio do conhecimento
que forgou os economistas I escolherem entre a compreensio clem l®c ou bls drfca
daquilo que faziam.
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conseguem trabalhar com aquilo que pode ser formalizado e na eco
nomia isto significou, na pr4tica, aquilo que podia ser quantificado

Este canter matemftico da economic remete-nos novamente

ao pensamento cientifico do s6culo XVII. Para Leibniz, fi16sofo e
matemftico contemporaneo de Newton, medfc& gz/e Z)ez/s ca/m/a, o
m redo se/az, ou deja, nio hf limites para os poderes e as possibilida-
des da razao, e a razio por exce18ncia 6 a matemftica. Mas sera que a
economia represerltaria o espago pure da racionalidade?

Segundo Castoriadis (1987), medir o custo de um produto ou
seu valor de uso, replete as avaliag6es de diversos objetos e typos de
crabalho feitas pele sistema social vicente. Para ele, nem mesmo o

produto e o Gusto deste produto podem ser quantificados. Nio se
pode tratar o processo econ8mico de forma que os valores sejam to-
Ealmente mensurfveis e devam ser maximizados, pois este typo de
racfona/fcZzde este subordinado is decis6es de governor, empresas e
individuos, n3o podendo ser submetida a este g8nero de tratamento

Como coloca Figueiredo (1994), nio hf racionalidade na bus-
ch da maximizagio de varifveis coma lucre, consume, PNB, etc., se a

premissa fundamental do desenvolvimento do homed for a pe Pe aa
fZo c& espZcfe. Neste sentido, a sociedade do c41culo econ8mico 6 a
mesma que privilegia a culture db desperdicio e a sustentagao da de-
sigualdade social.

Ao questioner-se acerca do desenvolvimento, Castoriadis
(1987) tamb6m retorna ao imaginfrio do s6culo XVll, retratando, a
partir da{, um conjunto de fates que chamaria de cof?zcfdenfes, futuras
trilhas de nossa modernidade. Entre des, o nascimento e expansao da

burguesia; o interesse crescente pdas inveng6es e descobertas; a
Reforms; a passagem do mmndo Jecbado o anivmso i?@nifo; a
matematizagio das ci8ncias; a id6ia de progresso f?zde$nfdo do
conbecfmmto e a raz5o coco condigao necess4ria para que o homem
domine a natureza.
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Assim, qual serif o objetivo central da vida humana? E s6
relacionarmos a expansio da burguesia com as id6ias do crescimento

ilinlitado da produgao e das forges produtivas. Come coloca Serres:

:Monopolizada pda ci6ncia e pelo conjunto das t6cnicas asso-
ciadas ao direito de propriedade, a razfio humana venceu a na-
tureza exterior, num combats que dura desde a pr6-hist6ria,
mas que se acelerou de madeira grave na revolugao industrial
(...)". (1991:48)

A Revolugio Industrial do s6culo XIX elegeu a produgao de

mercadorias coma um dos pilates de sustentagio do progresso. Nunca
a natureza fora tio farta em prover o crescimento de mat6rias-primes
para as ind6strias e para a geragio de energia. O conceito de desen-
volvimento tinha como meta o progresso

Castoriadis (1987) procure mostrar coma a nogao de i/imi ado
lsempre mais cases, mats mercadorias, maid amos de vida, etc.) levou a
id6ia de que o desmpo/pimento significa um crescimento indefinido, e
o objetivo final, a capacidade de crescer sem fim. deus postulados
seriam: a onto 8 zcia da t6cnica, a radio?z /fdade dos mecanismos eco-

n8micos, id6ias de que tanto o homem quanto a sociedade estlo na-
f&f a/me?zfe predestinados ao progresso, ao crescimento, e que amboy
podem ser manipulados de diversas maneiras para serem conduzidos
at6 esse ponto. Por 61timo, a ilusio do conhecimento cientifico em
saber-se pr6ximo a verdade absoluta.

Na verdade, "# crime do desmpo/Time zlo d fam&Zm, e fdenfe

merle, a arise disses 'pestatados'(...)"(CASTE)RiADIS, 1987=146). A.
associagao do consume iqualidade de vida, por exemplo, 6 uma das
quest8es fundamentais da problemftica ambiental.' Os governo e as

Os impactos ambientais se fizeram sentir tanto nas sociedades capitalistas quanto
socialistas, em raises ricks e pobres. Um valor comum a todos 6 associar consanzo

q {alidade de vida
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elites centraram o desenvolvimento social no crescimento econ8mi-

co e com tecnologias coda vez mats eficientes. O sistema produtivo
atual vai da extragao dos elementos naturais at6 a deposigao final dos
residues. Assam, nossa sociedade criou um progresso onde os res£du-

os constituem problems ambiental grave, e levam, necessariamente,

ao questionamento dos valores atuais e ao papel das gerag6es futures
Os primeiros te6ricos da Escola de Frankfurt, Horkheimer,

Adorno e Marcuse, discutiram sobre uma possivel reconciliagao com

a dia16tica negative do lluminismo, a qual liberaria tanto a natureza

quanto o homem. Enquanto Horkheimer e Adorns eram pessimistas
quanto irealizagao de tal reconciliagio, Marcuse permaneceu espe"
rangoso com a possibilidade de se friar uma ?zola dazc&, baseada num
mellor relacionamento do homem com a natureza. Contudo, brando

algumas criticas iniciais destes autores, des nio foray cap'zes de
oferecer nenhuma esperanga rea/ para a emancipagao da natureza

Eckersley(1990), realize uma discussio entre a Zeorfa Cr#fca
de Habermas e o chamado pensamento politico verde. Conforme ele

coloca, Habermas tem privilegiado alguns aspectos da modernidade e

rejeitado o que acredita ser czassos at(bicos dos primeiros te6ricos da
Escola de Frankfurt(que esperavam a reconciliagao com a natureza)

Assam, para Habermas, o desmcanrammto da natureza 6 aceito coma

um prego necessfrio da modernidade
Segundo Habermas, o problema das sociedades industrials

avangadas n:o 6 impedir a racionalidade cecnocrftica per se, mas 6 o
faso de que etta nio tem fido acompanhada por uma racionalizagao
concomitante com as normas socials na esfera da comunicagao. Por

racionalizagio das normal sociais, Habermas entende o estabeleci-
mento de uma democracia participative que prev8 a oportunidade de
uma comunicagao n5o distorcida e a realizagao de um consenso
normative, universalista e racional
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A solugio de Habermas para o problems da (!mtfHzafao do
po/#fco ent:io, n:o 6 a reforms da 16gica da racionalidade instrumen-
tal, m.s o fortalecimento da esfera publica, tal que a sociedade posse

dirigir a ci&ncia e a tecnologia para fins racionalmente Justificfveis.
Entretanto, Eckersley (1990) analisa criticamente a pretensio

de Habermas de que ;\ radio instrumental 6 a forma maid eficaz de
rizzo a ser aplicada em nossos relacionamentos com a natureza. O

tutor dirige sua critica a partir dos limites da razio eco16gica numa
sociedade racionalizada comunicativamente, a16m de colocar que a

chamada perspective ecoca rica deve ser diferenciada tanto da ?zola

c£8rzcza de Marcuse quando da estreita ci8ncia instrumental de Ha
berman. Para Eckersley, Habermas segue a tradigio de que a ci8ncia 6

vista somente coma }zm .h'agmenfo da rizzo preompado com a amro
rezuindfc.zfdo bz/mana, estabelecendo uma llgagio direta e simplista
entre ci6ncia e tecnologia.

A perspectiva ecoc&ntrica do pensamento politico verde
descrita por Eckersley (199C), procure ampliar, no esp'go ' no
tempo, o conjunto dos seres culos interesses sio levados em conte na
decision-ma&fng politico, incluindo tanto o presence quanto as
geragaes futures

De acordo com este perspectiva, a arise eco16gica nio 6 sim
plesmente uma crise da democracia, das relag6es hurnanas, do bem
estar e da sobreviv8ncia. O discurso atual dos ecologistas replete uma

arise de proporgdes evolutivas, que afeta tanto o homem quando a

natureza. O arguments central dos te6ricos ecoc8ntricos 6 que se nio
transcendermos, dentro do processo evolutivo, de uma concepgao

antropoc8ntric.t (centrada no homem) para um; cancepgao ecoc8n-
trica (centrada na Terra), n6s nio somente estaremos arriscando nos-

sa pr6pria vida cano tamb6m veremos a extingio de outras esp6cies
f claro que os te6ricos ecoc8ntricos nio colocam o antropo '

centrismo cano a causa original 6nica da crime eco16gica. Mant8m,
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entretanto, que o antropocentrismo constitui um dos maiores equi-
vocos do pensamento ocidental, e por ipso, qualquer mudanga, numb
61tima solugao para a crise eco16gica, deve seguir uma visio ecocgn
Erica do mundi.

O ponto fundamental do ecocentrismo 6 o reconhecimento

dos ceres humanos coco parte da natureza. lsto 6 baseado pensando
se as relag6es internas de uma forma eco/6gic#, de acordo com as
quaid todos os organismos estfo profundamente inter-relacionados
com seu ambience.

:According to this picture of reality, the world is an
.ntrinsically dynamic, interconnected wcb of relations in Mich
there are no absolutely discrete entities and no absolute(as
distinct from relative) dividing lines between the living and the
nonliving, the animate and the inanimate, or tile human and
the nonhuman" (ECKERSLEY, 1990: 749)

Entretanto, de acordo com Eckersley (1990), uma coisa 6
desmistificar o antropocentrismo mostrando que ele tem se desen
volvido baseado em concepg8es err8neas sobre o mundi; outra coisa
6 justificar de modo positivo uma perspective ecoc8ntrica alternative.
Neste lipo de investigagao 6 impossivel provar qual instrumental
normative ou conjunto de valores 6 verdadeiro ou false, quando se
renta provar a veracidade ou falsidade de uma afirmagio atrav6s de
um teorema empirico ou matemitico

Entretanto, o convite ecoc6ntrico para uma vis:o respeitosa
da natureza, nio a limits em reivindicag8es inteiramente

benevolentes. E importance colocar a esse respeito que a perspective
ecoc8ntrica aqui colocada por Eckersley, nio procure pinter a
natureza coma aldo essencialmente harmonioso, simbi6tico e
benigno. Nio 6 precise que a perspective ecoc8ntrica coloque
natureza como benevolente para que os sexes humanos a respeitem,
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pois se tentarmos julia-la por padr6es humanos 6ticos do typo s(@,
n6s invariavelmente a encontraremos assam. A natureza n5o conhece
nenhuma utica humana.

Uma objegao comum a utica nio antropoc8ntrica 6 o cato de
que 6 impossivel para n6s percebermos o mundo a nio ser dentro de
uma perspectiva antropoc8ntrica. lsso porque n6s somos, apesar de
judo, ceres humanos. Por outro lada, a perspective ecoc8ntrica nio
significa que a decision-ma&izzg humana deve sempre favorecer a n&o
interfer8ncia com outras formal de vida. Sexes humanos convivem

com outras esp6cies e nelas interferem.
Vfrios autores colocam que o que 6 importante resgatar 6 a

pr6pria nogao de Gaia: o Planets Terra, um ser vivo que realimen
ta-se continuamente e se auto organize e o homem coma um ele-
mento desse conjunto. Como coloca Serres, se a Terra este em risco,
os homers estio em risco. De um lado temps, atualmente, a natureza

local e o sujeito individual, com pensamentos e agnes no curio puzo;
de outro, o planeta e a humanidade, amboy globals, pensados no lin-
go puzo- Numb outra analogia teriamos a ci8ncia analitica uersas a
ci8ncia hol£stica, que v6 o objeto em sua totalidade.

H£ d6vidas quando ipremissa de que o desenvolvimento ci-
entifico e tecno16gico significou(e significarf) o aumento da expecta-

tiva de vida do homem e sua melhora qualitative. Para Castoriadis
(1987), o progresso [gmfco era naturalmente considerado coma bom e
coma nio podendo deixar de s6-1o. A seguir, ele passou a ser bom em
si mesmo, embora mal utilizado pele sistema social existence. A fa14
cia delta ideologia serra que "r..) o sislema iecno/dgfco de ma socieclide
nio Fade seT separ do, MeatmeKte ou veaLmmte, {ifq o qKe esse socie-

SVer LOVELOCK, James(1990). "Gaia um modelo para a dinamica planetaria e
celular" in; THOMPSON, William I.(org.). Gail, %ma teorm do conbecimento, Sio
Paulo, Gaia.
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dade f" (1987:152), pris "nmbwma 'corzq is a ' [d(mica fmpor£a?z e es

libre da possibilidade de ser utilizada de matteiva dlueTS't da que foi ori

gina/me?z e espec@ca& r..J" (1987:153)

Poucos perceberam kinda que atualmente se vive um tomen
to de crime, olde os modelos explicativos da realidade mostram se

incapazes de resolver os problemas que surgem, o que algumas pes'
saas t8m chamado de arise eco16gica. A natureza, queira ou riaa o

homem, imp8s seus limites. N3o ha recursos e o crescimento nio 6
ilimitado. Embora a tecnologia continue avangando, 6 urgente que

baja um equilibrio na utilizagao dos recursos e na promogao de no
vos valores de consumo. E precise repensar, sobretudo, o que 6 o
desenvolvimento

A alternative do desenvolvimento sustentfvel

De acordo com Capra (1982) estamos vivendi uma arise de

perc@fZo, tal coma a crime na fisica da d6cada de 20, pols ainda
tentamos aplicar os concertos de uma visio de mundi o&so/eta - a
ci8ncia cartesiana newtoniana a uma realidade que nio pods ser
entendida dente modo. Os novos conceitos da ffsica, por exemplo,

provocaram mudangas em massa concepgao de mundi, pols o
mecanicismo era inadequado para pensar e descrever fen8menos
atonlicos

Vivemos hole num lnundo globalmente interligado, no qual
os fen8nemos bio16gicos, psico16gicos, socials e ambientais sio
todos interdependentes. Para descrever este mundo
apropriadainente, necessitamos de uma perspective cco16gica

a visio de mundo cartesi.tna nio nos oferece" (CAPRA.

L982: 14)
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Na verdade, necessitariamos de um novo paradigms,a pois a

crisp mundial que estamos vivenciando 6 uma crise de id6ias. E uma
crime que se manifesto\ na questio do desemprego estrutural, em vir-
cude das novas tecnologias, e na escassez de energia e recursos, onde

IS explicag6es proposers sio estreitas e inadequadas para enfrentar

tats problemas. Para Capra (1982), estes problemas estio interligados
e sio interdependentes, por isso nio podem ser entendidos por nossa

metodologia fragmentada, caracteristica das disciplines acad6micas e
organismos governamentais. Qualquer resolugao neste sentido de

pender4 de profundas mudangas em nossas instituig6es sociais, valo-
res e id6ias

O paradigma atual compreenderia um cello n6mero de id6ias
e valor.s ,ssociados a vfrias correntes da culture ocidental, entre das
I revolugio cientffica do s6culo XVll, o lluminisrno e a Revolugio
Industrial, conforme vimos. Incluiriam a crenga de que o m6todo
cientifico 6 a 6nica abordagem vflida do conhecimento; a concepgio
do universe como um sistema mecanico; a concepgao da vida em
sociedade coma uma luca competitive pda exist8ncia; e a crenga do

progresso material ijimitado a ser alcangado atrav6s do crescimenta
econ8mico e tecno16gico

Por ipso vivenlos o que Castoriadis (1987) champ de cr se do

progresso. E o que serif, entao, o desmvo/ fmento?
A partir do p6s-guerra, o progresso passou a ser medido pda

velocidade com que se produzia. A palavra de ordem era crescimerz o
cco?z6mico. Deserzuo/uer os parses do Terceiro Mundi, por exemplo,
serra colocf-los nas viag de um crescimento auto-sustentado.

Segundo Castoriadis (1987), algumas critical forum feitas a
este ideologia. Primeiramente, das ficaram restritas a um grupo de

aSobre os ? zone/os do conhecimento e os .pazadlgmas cientificos ver KUHN:
Thomas S.(1982) H esfr z/r d s rmo/%fees (lenizOcm. Sio Paulo, Perspective.
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intelectuais e politicos heterodoxos, que diziam que este sistema se
preocupava apelzas com o cresclmento e promovia aPmas o cresci-
mento um crescimento de tips determinado, com um conte6do
especifico, que acarretava determinadas conseqti8ncias humanas e
socials.

Num segundo moments. estes criticas influenciaram vfrios

movimentos, coma nos aaas 60. Comegou-se a levantar a questao do
prego que os serbs humanos tinham que pager pele crescimento. Des
cobriu se que este prego envolvia um elements importante: a biosfera
terrestre. Vieram juntar-se a into a crlse da e,zergia e a escassez de ma-

tenas-p rmlas
Foram criados novos organismos burocrfticos com o intuito

de cuidarem da giza/fdade de ida, que de acordo com Castoriadis
(1987), serviram apenas coma carlos politicos. Os economistas, por
sua vez, criaram novos indicadores econ8micos, sends que a questao
ambiental somente era discutida do panto de vista dos c s os, dos
rendimentos e do possivel impacto das medidas de controle da polui-
gao sabre texas de crescimento do PNB. E por into que '7:..J as re fees
dos podwes estabeLecidos estivera«I de acordo com a natareza testes
(1987; 135)

O aspecto mats intensamcnte discutido era a questao de saber
sc e como se p.oderia e se deveria "internalizar" os custos do
controle da poluigao. A id6ia de que o problema, eln seu con-
Junto, ultrapassava de longs a questao dos 'custom ' e dos
rendimentos', na prftica jamais chegou imente dos economis-

[as e politicos" (CASTORIADIS, 1987; 138)

Delta forma, homo os resfduos poderiam ser tratados coco
insumos de um novo processo, pols se atualmente judo 6 visio em
fungal de conjunturas econ8micas e tecno16gicas? Coma tornar vif-
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vel o desenvolvimento do homem em um sistema materialmente
limitado?

Para Castoriadis (1987), termos como progresso, exp#ns.7o e
crcsci?ne?zto sio valores intrinsecos is sociedades ocidentais, conside-

radas desert o/pfdas, into 6, capazes de produzir um cues(imenlo sz/lo-

szzsrenfado. O problems serra conduzir as demais sociedades ietapa
de decolagem, if que o Ocldenze se cozzcebia, e se propzznba, romo mode-
/o p'zrcz o mzl zdo infeiro (1987: 141)

Mas dentro da crime atual, 6 evidence que os parses do Terceiro

Mundo n;io podem espelhar-se nos parses desenvolvidos, Para que
estes sociedades em ui zs de desert o/u nato viessem a desmuo/uer:se,

syria precise que sofressem uma transformagao global, pois o cresci-
mento econ8mico nXo 6 Riga que posse ser acrescenrado a estes parses.

Serif precise modificar estruturas socials, atitudes, mentalidades e
valores de suds populag6es, pris "seri giza os p fes '#esmuo/pidos' acai
ta iam to na a sw unl a nl inoYia impotc71te fvente a parses asifticos,

africanos c Latino amcvicanos tio ricks quando des e bem mats populo-
;.se" {CASTORiADIS, 1987: 140).

O concerto de descmuo/ imento sz/s e zfZoe/'prop6e mudangas
no sentido de que o uso dos recursos, a diregio dos investimentos, o
desenvolvimento tecno16gico e as alterag6es institucionais devem
concretizar a capacid:tde de atender as necessidades humanas do pre-

7 Os tcrmos s//slenfZue/ c s/rs enrado costumam ser usados invariavelmente. Segun.

do Hogan(1992), hf uma diferenga fundamental cntre des. A nogio de desenvol
vimento s//sze prado relaciona-se com tcorias dc desenvolvimento econ8mico que
\Em por ob\e\lvo estrat6g&s q&te rompan2 0s vinc£ilos tradiciotzais de organizagao po!{.
rica, sock! e ecoll&7}1ica, a fim de p cpida a?n desert Qt imento econ&mko at£t6nome.
(HOGAN, 1992:2). Sio teorins que nio consideravam limited ao crescimento,
compartilhando o otimismo do periods posterior ill Guerra Mundial, que favo-
rccia o crescimcnto material. As preocttpag6es de ordem ambiental incorporadas a
asta concept:io, nio passaram de um novo conjunto de variiveis quc deveriam ser
nclttidas na equagio dcsenvolvimento.
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sense e do futuro. Aqua, conservagao da natureza e crescimento eco-
n8mico sio panes indivisiveis de uma mesma unidade

Entretanto, Espinosa (1993) acrescenta dubs criticas ao con
ceito. Primeiro, a de que o discurso do desenvolvimento sustentfvel,
que implica em uma abordagem global da problemftica ambiental,
aparece em alguns momentos como possuidor de um carfter mera
monte pontual.

Nests sentido, into ocorreria porque tanto nos parses

desenvolvidos quando nos parses subdesenvolvidos, as pol£ticas
nacionais tgm incorporado medidas consemacionfsfas que visam o
controle da exploragao indiscriminada dos recursos naturais, da
conservagao dos recursos energ6ticos e do controle da poluigio. Estes
esforgos constituem apenas respostas idemanda de controles
ambientais especificos.

Outra critics de Espinosa 6 de que malta consenso a respeito

do que deve ser entendido por desenpo/Time?zfo s#sten ue/. Segundo
o tutor, o proprio conceito apresenta uma ambigiiidade, no sentido
de que o qae 6aqaiio qae Fade sustmtar-se e se desert alter ao mesma

tempo? A sustentabilidade acaba tends significado distinto para dife-
rentes interlocutores e ipso ababa afetando de modo negativo as deci-

s3es political
Serf que a proposta do relat6rio Brundtland nio estaria de

fendendo um novo modelo de desenvolvimento, semelhante ao mo
deli atual? Estaria discutindo as relag8es desiguais impostas aos par-
ses perif6ricos que acabam pagando os custos socials e ambientais do

crescimento dos parses centrais
O relat6rio Nossa Pr6pria Agenda (1990) tem uma nogao

clara da divisio Norte-Sul, por ipso mesmo mais radical em subs
premissas. E a posigao de um Sul que se considera explorado pda
Norte. Sua elaboragao decorre da cato de que os problemas ambien-
cais sio sempre determinados pdas realidades econ8mica e social pre
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scntes em coda ftse do desenvolvimento, a16m das caracterfsticas do

ambience natural c social. Nests sentido, nio hf uma estrat6gia uni-
versal para o desenvolvimento sustentfvel. O sucesso de um-a estrat6-

gia le\--a em conte uma anflise das peculiaridades regionais
(institucion:\is, econ8micas e socials) e dos problemas ambientais

Ao unir ambience e desenvolvimento, o grande desafio do
desenvolvimento sustentfvel 6 implementar estrat6gias que conte-
nham este finalidade, e qualquer estrat6gia neste sentido requer um
plano de agro a m6dio e lingo puzo. Antes de reparar danos come-
tidos, 6 preciso crier condig8es que permitam p e cHiT a degradagao
ambiental

As ]nudangas em porno dente quadra acabam propondo ag ares

ao atual modelo de desenvolvimento. Assam, tal typo de corregfio

afirmaria a soberana 1(5gica de mercado. E um desenvolvimento cen
prado em uma 16gica puramente econ8mica se autodestr6i, destruin
do o meio onde se realize. Para Castoriadis (1987), 6 preciso uma co-
'es£Zo do desenvolvimento econ8mico e da biosfera. As leituras do

desenvolvinlento mostram uma visio unidimensional, onde prevale-
ce a tradigao cartesiana e o mecanicismo. A economia, por sua vez,
dentro dente idefrio, acaba regida pdas mesmas leis da natureza

Nossa ci8ncia e tecnologia acreditam que compreender a na-
tureza implica sua dominagao peta homem. Esse tecnologia tem por
meta o controle, a produg3o em massa e a padronizagio, iludindo-se

com a busch de um crescimento ilimitado. raises que nio se riese?z

uo/ueram torn:\ram-se o Zercefro Mrfzzdo, lugar da fonae e da pobreza
Neste sentido, o conceito de desenvolvimento sup8e que estes parses

teriam, necessariamente, que trilhar o mesmo caminho dos parses

desenvo/vidos, jf que sequer as necessidades bfsicas da major parte da

populagao forum atendidas
Para se pensar no desenvolvimento sustentfvel, 6 precise,

primeiramente, pensar naquilo que entendemos por desenuo/vimmro.
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No s6culo XIX, por exemplo, demos que o dcscnuo/uir??e?zro consti-
Eui-se num.I ideologia oficial, ligada iid6in de progrcsso e iprodugio
de mercadorias. Quem n5o atinge este paEamar de crescimento seri;\
considerado nao desenuo/uf(/o.

O que dlrerencia o desenvolvimento do desenvolvimento
sustentfvel? Este trabalha com a nog5o de /Zm&fcs, isto 6, o equilibrio
no uso dos recursos, enlbor;t a ci8ncia e a cecnolagia continuem
avangando. Temos um modelo para o desenuo/ ime?zto, e que numb
escala de :\nflise mundial, privilegia o econ8mico. O desenvolvimen

to sustentf\-el, por sua vez, qualifica o concerto de desenvolvimento
Sua escala de anilise 6 mtmdial, onde a natureza tamb6m faz parte,
n3o s6 o econ6mico

O concerto de desenvolvimenLO sustentivel surgiu coma um:\
nov:\ proposed ao desenvolvinaenEO, deux.indo dar.t I evolugXo do

hon)egan.\ maneirl\ de pens lr = complexa relagao entrc meio ;\nabien
te e deserlvolvimento. Entretanto, conceitos homo natureza, const

[no, energia, materia-prim.\ tamb6m precis'tm ser repensados. Nio 6
lpenas um modelo de desenvolvimento que esb em arise, Dias s6cu-
los de unln equivocad.t maneint do homem encarar sul\ relagio com ;l
natureza. e isto n3o se mudd facilmente. Todd a nossa tradigXo oci-

dental-cristi precise ser rcpensada, pris ;t nl\tureza nio 6 open.ts um
elements .I maid na equ.lgic cusco beneficio. Sua degrad.trio sugere

custom muito maiores que os imediatos, Justamente porque nossa tio
acai.nt,dl racionalidade, tal como icaro, jamais vislumbrou deus li
mites

Tua p:atria n:o te intcressa?', perguntava um contemporaneo
ao fi16sofo Anax;igoras, a queen ele via viver desprendido, soli-
tfirio, atento aos acontecimentos do c6u. 'N3o poderias dizer
inelhor ', respondia, inostrando este coin sua mao - 'eu s6 me
ocupo deli '. Em outras palavras: meu rhino n:io 6 dente m\mdo
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mundano. Inns do outdo, lnundial. Vivemos dentro das mura-
Ih:\s de nossas cidadcs ou sob a ab6bada das constelag6es? Em

qual das duds? Em qual, inais que a outra, cstia nossa mora-
da?" (SERRES, 1991: 82)
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Desert'ool'oimento Sustentduel e

Capfzddfzde de SapoMei uma an41ise de
diferentes perspectives desses

"conceitos" tendo em vista a questao
hidrica da Bahia do Piracicaba

HUMBERTO P. F. ALVES

Introduq:fio

Nossa intengao 8 fazed uma discussio das diferentes perspec '

rivas (e at6 das diferentes definig6es) dos "conceitos" de dese7zuo/ f
menlo szls erzfZue/ e de capacidade de s rporle. Faremos isso porque
julgamos que essen dais conceiEos sio fundamentals para se pensar a

questio ambiental de madeira gerd, para se pensar o desenvolvimen-
[o Hama perspective da America Latina, e particularmente para se
pensar a problemftica regional (do ambiente e do desenvolvimento)
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da Bacia do Piracicaba. O prob16ma ambiental mats evidence da nos-
sa regiao 6 representado pda eminente escassez de recursos h£dricos.
Nesse cenfrio, 6 fundamental se pensar na sustentabilidade hidrica

da Bacia do Piracicaba como 6nica possibilidade para a
[continuidade] do desenvolvimento econ8mico e social da regiao. E
Hesse contexts que procuramos novas abordagens para os conceitos
de deserve)lvimento sustentfvel e de capacidade de suporte, que nos

ajudem a engender mellor a problemftica socio-ambiental

(particularmente a questao hidrica) da Bacia do Piracicaba.
Na literature cientifica em gerd, os concertos de

desenvolvimento sustentfvel e de capacidade de suporte t8m side
utilizados de diversas maneiras, com diferentes definig8es e
diferentes perspectives (algumas at6 conflitantes) pelos maid variados
autores. A16m disco, conv6m observer que a maioria dessas

definig3es, principalmente as de capacidade de suporte, nio t8m
colaborado para a formulagio de politicos (regionals).: Dado ipso,
pretendemos buscar novak abordagens e aplicag8es para os dais
concertos que sejam mats adequadas, na nossa maneira de ver, ;L
problemftica regional da Bahia do Piracicaba.

Nosso trabalho esb dividido em tr8s panes:
Em primeiro lugar, pretendemos fazer uma pequena revisio

bibliogrffica das diferentes definig6es e abordagens do conceito de
capacidade de suporte, encontradas na bibliografia a que tivenlos
acesso: principalmente artigos de revistas cient£ficas internacionais,
tats coma Sciezff@c ,4merfcan, fn ironmma/ M n semen,
Bioscience e American Anthropologist

Ver slOGAN, Daniel(i993)- "Cresflmen o Poplz/aczana/ e Z)eselzTO/u me o S rs
enfZue/", Lua Nova, Sio Paulo, n ' 31, pp. 57-77.
blestrando em Sociologia (IFCH Unicamp)
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Em segundo lugar, de maneira semelhante, faremos uma bre
ve revisit bibliogrffica dos diversos usgs e perspectives do conceito
de desenvolvimento sustentfvel, encontrados na literature a que
tivemos acesso sabre o terra: basicamente as mesmas revistas inter.

nacionais, e mats os documentos oficiais sabre desenvolvimento
sustent4vel- o relat6rio Brundtland. "Nosso Farzfro Comzfm " e o rela

t6rio latino americano "A'osha Pr(@ ia Hge?zda 'l- a16m de alguns livros
e artigos brasileiros sabre o fema

Por dltimo, procuraremos examinar eases dais conceitos,

relacionando-os com o objeto de estudo de nosso projeto de disser-
Eagao de mestrado, qual sega, a sustentabilidade dos recursos hidricos
das regimes alta e media da Bahia do Piracicaba. Tentaremos selecio-

nar, entre as diversas perspectives e abordagens dos concertos de
desenvolvimento sustentfvel e de capacidade de suporte sugeridas

pelos vfrios autores, aquelas que nos paregam mats adequadas is
caracter£sticas socio-ambientais da regiao, e aquelas que nos ajudem a

pensar o planejamento regional e a formulagao de pol£ticas
(ambientais e de desenvolvimento) que assegurem a sustentabilidade
laidrica da regiiio.

1. As diferentes definig6es (e abordagens) do concerto de capaci-
dade de suporte

Nessa primeira parte, vamos examiner as diversas abordagens
e os vfrios aspectos (as vezes complementares) sabre o conceito de
capacidade de suporte, encontrados na literature a que tivemos acesso

Os antrop61ogos estiveram entre os primeiros cientistas sociais
a trabalharem com o conceito de capacidade de suporte. Brush (1975)

observe que capacidade de suporte para grupos humanos 6 geralmen-
te definida por antrop61ogos cano o equil£brio entre recursos e de
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mandas human2ts, que 6 mantido por populag8es naEivas, que prati-
cam m6todos samples de produgio de alimentos, tats coma cultures

rotacivas ("shifting cultivation"). Tal equilibrio deve ser mantida

peta motivo (eco16gico e econ8mico) de que, se a capacidade de su-

porte ror excedida, ocorreri degradagio :lmbiental que, por sua vez,
afetarf o grupo negativamente. Apesar de ser geralmente associado
com o estudo de cultures rotativas, esse conceito pode teoricamente

ser l\plicado a qualquer sistema tecno16gico. A16m disco, o conceito

de capacidade de suporte se relaciona com dodo um deb.\te sabre :\

questio do tamanho 6timo da populagio, que economistas e outros
t8m debatido desde que Malthus escreveu 'H?z £ssa) o?z rbe Prim(fp/c
#'Popzf/atzon", hf quake duzentos argos.

Segundo Brush, o conceito de ci\pacidade de suporte envolve
um dos mats interest.\ntes paradoxes te6ricos da anEropologia eco16

mica: apesar do concerto ser aparentemente vflido para a vida na Ter-
ra coma um todd, a aplicagao do conceito a sistemas humanos espe '
cificos 6 diffcil, se nio impossivel. Assam homo outros concertos
Lrazidos da biologic por antrop61ogos, esse concerto tem fido pro-
vocative na peoria, mas de dificil aplicagio prftica.

O i\utter afirma que o cflculo de capacidade de suporte tinha

se tornado comum p:tra bi61ogos, e est:wa sendo crescentemente
usado por antrop61ogos, ge6grafos e outros cientistas socials. Po-
r6m, a malaria das pesquisas em capacidade de suporte para comuni-
dades humanas tinha se concentrado nos sistemas de cultures rotati-

vas. Ele observe que, apesar de estarem entre os sistemas produtivos

mats samples, eases sistemas sio relativamente auto-suficientes e iso-
lados de outros sistemas culturais ou econ8micos. A16m disco, o

lnanejo dos sistemas de cultural rotativas pode ser estudado segundo
um ntlmero limitado de varifveis, facilmence definidas e quantifica-
veis, que s5o: a) terra disponfvel; b) requerimentos de terra p'r c'p
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[a; c) n6mero de anos sem cultivo para descanso da terra; d) nimero
de antes pradutivos; e e) populagao

Por fim, Brush diz que o objetivo de se calcular a capacidade

de suporte para sistemas de cultures rotativas 6 indicar o ponto a16m

do qual a populagio nio pode crescer, ce aris paH&#s, sem caesar
album dino ao recurso bfsico do sistema, que 6 o solo. Esse dana
tem side descrito como um processo de degradagao do solo que
ocorre quando a populagio ultrapassa um panto crftico, sem alterar
sua dieta, deus m6todos produtivos, ou sem estender a area cultivada.

Dewar (1984) foi outro antrop61ogo a explorar o conceito

Segundo ele, o canceled de capacidade de suporte 6 central em dis-
cuss6es de ecologia humana, com uma grande variedade de defini-
g6es e f6rmulas para seu cflculo. Para Dewar, o atrativo do conceito
deve-se provavelmente :\ uma s6rie de fatores: a) ele 6, pelo memos

superficialmente, de ffcll aplicagao - carta-se o n6mero de pessoas

que podem viver num dado habitat; b) ele parece oferecer melds de
se explicar a degradag3o ambiental; c) ele replete a concepgio do sen-

se comum, segundo a qual um limite de recursos implica num limite
no n6mero de consumidores

Dewar observe, contudo, que problemas prfticos e conceituais

bloqueiam as centativas de se calcular a capacidade de suporte. lssa
[em levado a redefinig8es, a circun16quios e at6 a dtlvidas sabre a
operacionalidade do concerto

Hogan (1993) observa que, apesar da tonga tradigao da antro-
pologia em trabalhar com o canceled de capacidade de suporte, com
vers6es bastante elaboradas e complexas, inclusive com modelos
quantitativos sobre o fema, this estudos "nio se orientaram para
uma diregao que contribua para a formulagio de politicas'

(HOGAN, Daniel (1993), op. cit., p. 58)
Qutros typos de abordagem sobre o canceled sio aqueles que

se det8m sabre a capacidade de suporte do Planets Terra coma um
95



i-lltlllbet'to P. F'. elves

coda. Nessa linda de estudo, examinaremos, agora, as colocag8es de
Daily e Ehrlich (1992). Segundo des, uma definigio bastante gerd

do conceito, fella por ecologistas, 6 a seguinte: capacidade de suporte
6 o tamanho miximo de populagao de uma determinada esp6cie que

uma area pode suportar, sem reduzir sua habilidade ou capacidade de
suportar a mesma esp6cie no futuro. Especificamente, ela 6 unla me-
dida do total de recursos renovfveis no ambience, em unidades do

n6mero de organismos que eases recursos podem suportar. Assam,
capacidade de suporte 6 uma fLmgao das caracteristicas tanto da area
homo do organisms. Quanto maier e mais rica for uma determinada
area, maier seri, ceferis parf&zis, sua capacidade de suporte. Da mes-
ma forma, ucla determinada area sera capaz de suportar uma maier

populagio de uma esp6cie com requerimentos energ6ticos relative
dente baixos do que uma outra esp6cie com alton requerimentos
energ6ticos. Espera-se que a capacidade de suporte de uma area de
Eamanho e riquezas con.stances s6 devs varian de acordo com a evo-

[ugao da ddmanda de recursos dos organismos a]ipresentes.
No casa das sociedades hunaanas, a questio se complica por

dais fatores: substanciais diferengas entre os individuos nos typos e
quantidades de recursos consumidos e rfpida evolugao cultural
(inclusive tecno16gica) nos typos e quantidades de recursos que sio

consumidos. Portanto, a capacidade de suporte varig substancial-
mente de acordo com a culture e o navel de desenvolvimento eco
n8mico. Tentando esclarecer a questao, os autores fazem uma dis
t\nq'ao entte capacidade de saporte hlof£sica e capacidade de slfpovte soci-

d/. A primeira 6 o tamanho miximo de populagfo que pode ser sus
tentado (bio)fisicamente sob dada capacitagao tecno16gica. Jia se

gundy 6 o tamanho miximo de populagio que porte ser sustentado
sob variados sistemas sociais (e, especialmente, os correspondences

padr6es de consume de recursos)
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Em qualquer navel de desenvolvimento tecno16gico, a capa '
cidade de suporte sod.\1 6 necessariamente mellor que a capacidade

de suporte biofisica. A engenhosidade humana tem possibilitado
dramfticos .lumentos em ambas capacidades de suporte (biofisica e

social) , e acredita-se que existe potencial para aumentos futuros
Dado o atual estfgio da tecnologia, os atuais niveis de con-

sume e de organizagao socio-econ8mica, Daily e Ehrlich se pergun-

tam: a engenhosidade humana [ornou a populagio de hole sustenti-
vel? Segundo des, a resposEa a ess.i questao 6 claramente !!gg, pda
seguinte razio: a atual populagio mundial de maid de 5,6 bilh6es de

pessoas esb sendo m.tntida ou sustentada apenas 'travis da exaustia
e dispers3o da herang;\ de ci\pital natural, incluindo solos, fguas inte-
riores e biodiversidade.

A rfpida exaustio desses recursos essenciais, combinada com
uma degradagao mundial das terras, fguas e atmosfera, indira que a
empreendinlento humana nio s(3 ultrapassou sua atual capacidade de
suporte, mas esb, de taco, reduzindo a futura cap'cidade de suporte
biofisica potential, ao exaurir estoques essenciais de capital natural

]'endo em vista esse situagao, des fazem a seguinte pergunta

Podem os ceres humanos diminuir seu impacts ambiental per capta

segundo uma taxa suficientemente alta que sega capaz de contraba-
langar deus explosives aumentos de populagio?

A resposta iessa pergunta 6 bastante dificil e po18mica. Se

gundy des, 6 possivel sustentar o argumento de que a atual ultrapas
salem da capacidade de suporte social 6 temporfria

Uma das raz6es a favor do argurnento serra a expectativa de

que as pessoas alterar5o deus estilos de vida e conseqiientemente re-
ciuzirfo seu impacts

Uma segunda razio 6 esperar que o avango tecno16gico dimi-
nuirf suficientemente os impactos per capra, nio sends necessfrias

assim maiores mudangas nos estilos de vida. Esse afirmagio caracte-
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reza urn nigel de otirnismo compartilhado principalmerne por nio
cientistas. O progresso tecno16gico levaria, sem d6vida, a melhora
mentor de efici8ncia, substituigao de recursos, e outras inovag6es,

que sao, atualmente, inimaginfveis. Grande parte da discordfncia
entre ecologistas e economistas em relax;io isituagao da Terra, reside

justamente nas diferentes estimativas sabre as futures [axas de pro-
gresso tecno16gico

Entretanto, conv6m ressaltar que os custos de se planejar o
desenvolvimento sob pressupostos incorretos sio muito maiores
com sabre-estimativas dessas texas do que com sub-estimativas
A16m disco, embora muitos nio cientistas nio se deem conte disco,

o progresso tecno16gico nio poderf tornar a capacidade de suporte
biofisica infinita, pois as leis da termodinfmica inevitavelmente li
mitam a capacidade de suporte biof£sica, ipso se os estrangulamentos
de oferta ou um colapso eco16gico nio intervierem primeiro

Uma 61tima observagio dos autores 6 que um processo sus-
centfvel 6 o que pode ser mantido sem interrupgao, enfraquecimen
[o, ou perda de subs qualidades. Segundo des, a sustentabilidade 6 a

condigio necessfria e suficiente para uma populagao ester Dg ou
abalXa df qualquer capacidade de suporte. Implfcito no anseio pda
sustentabilidade, este a convicgio moral de que a atual geragao deve
ria passer adiante sua heranga de riqueza natural, se n5o intacta, pele
memos n5o diminuida em sua capacidade de suportar as futuras gerd

Num interessante artigo, Brown et al (1987) tentam esclare

cer o concerto de capacidade de suporte, de acordo com as coloca-
g6es de diversos autores, entre des Odum (1983) e Ophuls (1977)
Brown et al observam que o conceito de capacidade de suporte foi
desenvolvido no campo da biologia de populag6es e s6 pode ser
:transferido" para sistemas humanos por analogia. Apesar do con-
certo ter gerado considerfvel interesse, tem havido grande dificulda

goes
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de em define,lo,, e parece nio haven nenhuma abordagem padrao de
como ele pode ser: calculado.

Segundo: .aqueles autores, Odum (1983) tentou elucidar: o si-

gnificado do concerto atrav6s da distingao entre capacidade de super '
[e mZxima e (iffMa. A capacfdade de szzporre mfxima 6 o tamanho

m6xiMO de populagao permitido. Embora teoricamente sustent;avel,

este no seu limite e 6 vulner6vel at6 mesmo a pequenas mudangas no
ambience. Jf a capacfdade de suporfe Jtfma tem uma populagao menor
e memos vulnerfvel a perturbag6es ambientais. A esse respeito,

Ophuls (1977) diz que um navel sustentfvel de demandas humanas
no ambiente talvez deja apenas metade da capacidade de suporte mi-
xima. Ele arguments que a capacidade de suporte Jf foi ultrapassada

sempre que se observam niveis perigosos de poluigao, syria degrada-
gao eco16gica, ou outros dist6rbios ambientais gene.ralizados

Brown et al colocam kinda que 6 importante reconhecer que
a capacidade de suporte de qualquer regiao esb sujeita a mudangas

Ela pode ser aumentada atrav6s de investimentos de capital e tecno

logic, ou atrav6s da "importagao" de energia e materials de outras
regimes. Estudos sabre as capacidades de suporte nacionais sio ge-
ralmente falhos, por nio considerarem o com6rcio; entre parses- Zo
nas urbano-industrials, em particular, dependem de areas muito mats
amplas para sua "manutengao". Assim, para estimar a capacidade de

suporte deve-se lever em conte a area total necessfria para suportar
as atividades de uma determinada regiao.

Finalmente, Hardin (1986) prop8e que, quando se grata de
problemas humanos, se abandone o termo capacidade de suporte em

favor de capacidade de suporte cultural ou apenas capacidade cultu
ral. A capacidade cultural de um territ6rio sera sempre tenor que
sua capacidade de suporte (no sentido de esp6cies animals). Segundo
ele, quanto maior for a qualidade de vida almejada pda populagao de
uma determinada regiao, menor seri sua capacidade cultural. E, por
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conseguinte, as tentativas de se determinar a capacidade cultural
xpropriada (para uma regiio) devem refletir as nossas expectativas de
qualidade de vida.

2. As diversas perspectives do "concerto" de Desenvolvimento
Sustentfvel (e da expressio sustentabilidade)

De forma semelhante ao que fizemos para o conceito de ca-

pacidade de suporte, faremos, em seguida, uma breve revisio biblio-
grffica sobre os diversos usos e perspectives do "concerto" de desen-
volvimento sustentfvel, encontrados na bibliografia a que tivemos
acesso

Segundo Hogan (1993), "o conceito de desenvolvimento sus
tentfvel, coma o de desenvolvimento em si, tem uma ressonincia

importance em sociedades contemporfneas - de Norte a Sul - que Ihe
d4 um stafils auto-evidence e nio questionado coma uma fddejorce
central is v6speras do novo mi16nio. Dubs importantes confer8ncias

das Nag6es Unidas (1972 e 1992) e um grande n6mero de outros
eventos, debates, estudos e publicag6es tornaram o termo um lugar
comum no vocabulfrio atual. Este fate expressa uma consci&ncia

ambiental crescente unida a uma preocupag5o pele crescimento eco-

n8mico em parses memos desenvolvidos. O relat6rio Brundtland,
A-oslo Fa o Coma/m, talvez deja o documento mais representative
delta nova consci8ncia." (HOGAN, Daniel (1993). op. cit., p.58)

Hogan observa, contudo, que tanto a expressao "sustentfvel", coma
o proprio conceito de "desenvolvimento" n5o significam a mesma
coisa para todos, gerando perspectives diversas e at6 conflitantes de
:desenvolvimento sustentfvel

Kitamura (1994) faz um breve hist6rico de como surgiu e se
difundiu o conceito de desenvolvimento sustentfvel. Ele observe
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que 'f as (lltimas d6cadas forum f6rteis na emetg8ncia de movimentos
revisionistas acerca do conceito conventional de desenvolvimento
econ8mico. Comegam a aparecer, com freqti8ricia, termos coma
"crescimento sustentfvel" e "desenvolvimento sustent4vel", utiliza-
dos para diferentes contextos ambientais e de desenvolvimento.
(KITAM:URA, Paujq) C.(1994) : Desenvo/ofmm o S s mlZpe/.: Uma

,4&ordage«, Pa,a .4s Qmesr es:,4m&fmza is da 4«-az6nia. Tele de Dou-
toramento, Campinas, Ujlicamp, Instituto de Economic, p.24). Para
esse autos. o canceled de desenuo/ imm o s s ezz Zpe/ 6 uma reformu-

lagao e ampliagio do concerto convencional de riese?zuo/ufmcmlo, Q
[eve origem no debate em torno da expressao swsfmta&f/fdade.

Segundo o autor, o concerto de desenvolvimento sustent6vel
incorpora tarnb6m as id6ia$ do Centro Internacional de pesquisa
sobre Desenvolvimento e Meld Ambience (CITED), liderado por
lunacy Sachs. Eles propunhlm, if no final dos i\nos 70 e comego dos
amos 8C), a id6ia de ecodesenvolvimento, que serra um desenvolvi

menlo em harmonic com a ecologia, baseado na valorizagao da di-
versidade bio16gica e cultural, na tomada de decis8es locals e auth

nomas, no acesso mats eqtiitativo aos recursos naturais e numb bu-
rocracia estatal descentralizada.

Kitamura (1994) observa que o conceito de desenvolvimento

sustentfvel tem fido ;consolidado e popularizado por diversos auto
res. Por6m, foi com a ComissXo Mundial de Memo Ambiente e Des

envolvimento(CMMAD) que o conceito tornou-se de uso corrente

Segtmdo Kitamura, : "talvez a contribuigio mats importante
que o conceito de desenvolvimento sustentfvel graz 6 o reconheci-
mento da exist8ncia de um ciclo de causagao cumulative entre o
subdesenvolvimento, as condig6es de pobreza e os problemas ambi-
entais. As populag6es pobres em sua luca pda sobreviv8ncia sio im

pelidas ao sobreuso dos recursos naturais e do meld ambiente em
gerRI, minando ;\s pr6prias bases para um desenvolvimento sustenti
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vel a lingo puzo. Este contribuigio tem uma implicagao fundamen-
tal para os parses em desenvolvimento: de que muitos dos problemas
ambientais t8m coma origem a pr6pria falta de desenvolvimento (a
lute das populag6es para vencer as condig6es de extrema pobreza)

cujas solug6es dependem mais de politicos que conjuguem o desert
volvimento e a preservagao ambiental, que de polfticas tipicamente
ambientais." (KITAMURA, Paulo C. (1994), op. cit., pp.25/26)
Como resultado da divulgagao do relat6rio Brundtland, surgiram,
em dodo o mundo, inclusive na America Latina, reag6es favorfveis
por parte da comunidade cientifica, d;\ populagio em gerd e, nota-
damente das instituig8es governamentais, conseguindo-se com ipso

at6 mesmo a adogao de pol£ticas visando ao desenvolvimento susten

lsso foi muito interessante para os parses em desenvolvimen

to, especialmente os latino-americanos, pois a adogao do concerto de
desenvolvimento sustent6vel traz a oportunidade de conciliar oboe
civos de crescimento econ8mico, quest8es sociais e protegao do memo

ambience. A questio agora, ressalta Kitamura, 6 conciliar o cresci-
mento com a qualidade ambiental, ao inv6s de simplesmente frear o
crescimento

No entanto, segundo Niu et al (1993), apesar do conceito de
desenvolvimento sustentfvel ter surgido como o novo paradigms do
desenvolvimento dos amos 90, uma grande dose de imprecisao kinda

envolve o significado e a definigio do conceito. Dado isso, o artigo
desses autores procure esclarecer o concerto, e prop6e uma definigio
que incorpore a dimensio temporal, assam coma a dimensio espacial
do desenvolvimento sustentfvel. Para fazer isso, des ido examiner a

opiniio de vfrios autores que se detiveram sabre o canceled de des
envolvimento sustent4vel, entre des Ruckelshaus (1989), Le16

(1991), Redclift (1991) e Daly e Cobb (1989)

[4velV
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Rt-ckelshaus (1989) notou que desenvolvimento sustent4vel 6
um concerto emergence que pressup6e uma complementaridade en-
[re o crescimento econ8mico e a protegio ambiental, ao inv6s de um

antagonismo entre ambos. O Banco Mundial e outras ag8ncias e
institutos internacionais de desenvolvimento tomaram esse concerto

muito seriamente e parece terem adotado o desenvolvimento susten-

tfvel como seu princfpio fundamental. Le16 (1991) chegou mesmo a

sugerir que desenvolvimento sustentfvel deve se tornar o par'dogma
de desenvolvimento dos anos 90. O problema, no entanto, 6 que

parece n3o hover consenso sabre o canceled de desenvolvimento
sustentfvel. Apesar da exist8ncia de uma extensa literature sobre o
fema. desenvolvimento sustentfvel permanece kinda coma uma id6ia

vagamente entendida.
Redclift (1991) notou que o problems com o conceito de

desenvolvimento sustentfvel 6 que ele signific2\ diferentes coisas para

diferentes pessoas. Inclusive, tem fido at6 sugerido que desenvolvi-
mento sustentfvel carre um s6rio risco de tornar se um cliche, uma

fuse de mode, um artigo de f6. lsso nio 6 muito bom, particular-
mente se desenvolvimento sustent4vel esb mesmo em vids de tor-

nar-se um importance paradigms de desenvolvimenta

Outro problema importance 6 que apesar de ambas as dimen

sees temporal e espacial do desenvolvimento estarem implicitas no
conceito, a dimensio espacial raramente tem Lido 8nfase na literatu ra

pertinente. No mundi de hole, de proliferagao de Estados Nacionais
e fronteiras nacionais, por um lada, e de uma economic global in
terdependente e crescentemente integrada por outro, a importancia
da dimensfo espacial em relagao a temps e quest6es ambientais nio

pode mats ser ignorada. Muitos conflitos e disputes do mundi .con
cemporfneo relacionam-se com o fate de que, enquanto atividades
de uma regiio ou pats podem nio exaurir recursos ou causar pro '
blemas ambientais localmente, des podem destruir a base de recur-
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sos ou contribuir para a degradagio arnbiental em outro pals ou re
gian. Exemplos possiveis sio: as conseqii8ncias regionais da chuva
fcida na America do Norte e Europa, conseqii8ncias a jusante de
projetos de desvios de fguas na Bacia do Ganges no sul da Asia, ou

as potenciais conseqii8ncias globals da destruigao das florestas tropi-
cais na Amaz8nia. Infelizmente, a literatura sabre desenvolvimento

sustentfvel nio tem enfatizado, coma deveria, a importante dimen-
sio espacial.

Uma vez que desenvolvimento sustentfve16 uma ampliagao
do concerto de desenvolvimento, Niu et al fazed um exame da no
gao de desenuo/ imenlo em si. De acordo com des, o terms desm-
uo/oimmlo pode ser definido como "um processo de mudanga social
dirigida". A Comissio Mundial de Meir Ambience e Desenvolvi-
mento (CMMAD) sugere que a satisfagio das necessid;\des e .tspira-

g6es humanas 6 o maier objetivo do desenvolvimento, o que envol-
ve um progressive transformagio da economic e da sociedade. Os
autores observam que, apesar do desenvolvimento ser freqiiente-
mente definido em termos de crescimento econ8mico, o concerto.

na verdade, vai muito a]6m da esfera puramente econ8mica, para
incorporar preocupag8es com as necessidades e aspirag8es humanas e
com a transformagao da sociedade. Daly e Cobb (1989) t8m sugerido
que o desenvolvimento deveria referir-se imudanga qualitativ.\ de
um sistema econ8mico sem crescimento ffsico e em equilfbrio com o
meir ambiente.

Indo um pouco a16m, Niu et al incluem amboy, a economic e
o ambiente, como componentes num sistema espacial holistico e
definem desenvolvimento coma um processo dinfmico dentro de
um complexo sistema f£sico-social, levando em diregao a um estado

maid harrn8nico, complementar e equilibrado, coma conseqii8ncia
de uma mudanga social dirigida. Esse conceitualizagao dove lever em

consideragio aspectos quantitativos e qualitativos do desenvolvi-
104



Desetlvolvillletlio stlstellt&ve{ e Capacidade de suporte

menlo, assam como aspectos temporais e espaciais. Aqua, os autores
[ratam o desenvolvimento coma um processo positive e ben6fico,
mas que tamb6m pode ser capaz de gerar externalidades negatives
Assim, o entendimento do processo de desenvolvimento requer a
sua avaliagao em diferentes nfveis espaciais e em relagao com as ca-
racteristicas dos diferentes estfzios do cozzfirzamm do desenvolvimen

to. Nesse contexts, os autores classificaram a hist6ria humana em

quatro estfgios de desenvolvimento: pr6-desenvolvimento, sub-
desenvolvimento, super-desenvolvimento e desenvolvimento susten-

0 61timo estfgio do conrinmz/m do desenvolvimento sup6e-se
ser o desenvolvimento sustentfvel, um estfgio do qual, espera-se, a
humanidade esteja se aproximando. Segundo os autores, a principal
formulagio de desenvolvimento sustentfvel 6 baseada no conceito
adotado pda CMMAD, que define desenvolvimento sustentfvel
cano "o desmvotvimento qwe atende is necessidades de presents sem
(omprometer a capacidade das faturas gerag6es (k atmdwem s saas

pr6prias necessidades".

Para Niu et al, a importancia do relat6rio da CMMAD reside
ern: 1) ele df ao desenvolvimento sustentfvel tanto um concerto filo-
s6fico como um objetivo social; 2) ele nos df uma visio prudence e
otimista do nosso futuro, ao inv6s de uma previsao pessimista e fata-

lista; 3) ele proporciona a base p.ara se desenvolver objetivos especf '
rico e medidas operacionais de desenvolvimento sustentfvel

Segundo des, o relat6rio da CMMAD, contudo, enfatiza
'tpenas a dimensio temporal do desenvolvimento sustentfvel e, em
grande medida, paisa por cim.t da dimensia espacial. Coma foi diED
anteriormente, no mundi interdependence de hole, 6 importante
considerar explicitamente que as atividades de uma regiao ou pals,
a16m de esgotarem os recursos ou causarem degradagio ambiental
localmente, freqiientemente tamb6m destroem a base de recursos de

t5,ve]
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outras regimes ou parses. Este 6 uma questao utica, assim como uma
potential questao geradora de conflitos que dove ser incorporada em

qualquer avaliagao ambiental realista para o desenvolvimento sus-
tentgvel

Com base nisso, os autores prop6em que uma definigao de
desenvolvimento sustentfvel ampliada, into 6 que contemple tam-
b6m a dimensio espacial, devs atender:
1) Xs necessidades do presence sem comprometer a capacidade das

futures gerag8es de atenderem is subs pr6prias necessidades;

Zh is necessidades de ama «egiao espec£fica sem comprometer a capactda

de de oatras re$6es de atenderem hs saas pv6pdas necessidades;
Obviamente, o concerto de desenvolvimento sustentfvel de

pende tamb6m da pr6pril nogao de sustentabilidade. Conforme
Brown et al (1987), apesar de boa parte da literatura corrente descre
ver as condig8es para a sustentabilidade, ou os caminhos para se :tl-
cangar a sustentabilidade, ou aquilo que n5o 6 sustentfvel, poucos
autores definem o termo. Por ipso, des fazem uma tentative de ex

plicitar e definir o termo "sustentabilidade", a partir da anflise de
diversos autores, entre os quaid Brown, Daly, Goldsmiths e mirage

Uma observagao importante de Brown et a16 que existem
diferentes perspectives ou contextos nos quaid o terms sustentabili-
dade 6 usado:

Uma definigao social de sustentabilidade deve incluir a con-
tinua satisfagao das necessidades humanas bfsicas - comida, fgua e
moradia - assim coma das necessidades nio bfsicas ou culturais

coma seguranga, liberdade, educagao, emprego e recreagao. A perk
pectiva social 6 geralmente mats preocupada com os individuos da
que com as nag6es ou esp6cies. Portanto, a sustentabilidade social
dove almejar a sobreviv&ncia e felicidade do n6mero mfximo de pes
saas, ou a provisao das m£nimas necessidades at6 mesmo aos grupos

mais pobres.

106



Desenvolvinlento sttslet'tt(lve! e Capacidade de stlporte.

Uma definigao eco16gica de sustentabilidade concentra-se nos
processes bio16gicos naturais e na continua produtividade e funcio-
namento dos ecossistemas. A sustentabilidade eco16gica a longo pu-

zo requer a protegio dos recursos gen6ticos e a conservagio da di-
versidade bio16gica.

Uma definigio econ8mica de sustentabilidade 6 maid elusiva.
Os economistas tendem a considerar a inevitabilidade do crescimen-

co econ8mico e nio partilham, na malaria das situag6es, da id6ia de
sustentabilidade. Quando o fazem, des precisam resolver a questio

das limitag6es que uma sociedade sustentfvel emporia ao crescimen-
to econ8mico e t6m que lidar com os valores nio quantificfveis dos
ecossistemas, os quaid nio estfo sujeitos is regras do mercado.

Eles observam ainda que muitas discuss6es sobre sustentabi-

lidade nio dio uma definigao explicita da escala espacial levada em
consideragao; e que a escala temporal implicita 6 geralmente para
sempre. Muitos problemas em progn6sticos ambientais do futuro
t8m origem na confusio entre escalas temporais e espaciais diferen-
tes. Assam, sustentabilidade pode ter diferentes definig6es e diferen-

tes medidas, dependendo da escala que se considere. Portanto, qual-

quer estudo sobre sustentabilidade deve ter pressupostos explicitos
sabre o contexts em que 6 usado o termo, assam coma sabre as esca-

las temporais e espaciais.

De qualquer modo, apesar de existirem muitas formas de se
definir sustentabilidade, entre os elementos essenciais na definigao
do termo, os autores destacam: - o continua suporte da vida humana

na Terra; a manutengao a lingo puzo do estoque de recursos bio-

16gicos e da produtividade dos sistemas agricolas; - populag6es hu-
manas estfveis; - economias com crescimento limitado; - 8nfase na

pequena escala ; - continua qualidade do ambience e dos ecossiste-
mas
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Concluindo o artigo, Brown et. al se perguntam: A sustenta-
bilidade global (isto 6, aquela que se aplica a Terra coma um todo) 6
meramente um ideal ut6pico, ou ela 6 de fate aldo que pode ser al-
cangado? A16m disso, coma saberemos se a sustentabilidade global

sera atingida, e coma saberemos se estamos seguindo um caminho
sustentfvel?

Eles sugerem que as respostas a essas perguntas dependem de

homo n6s construimos nossas definig6es de sustentabilidade. Como
foi diED, existem diferentes contextos e escalas em que se pods pro-
por essas definig6es e, assam, 6 importante que sejamos explicitos
sabre que contexts e escala estamos nos referindo. Ora, os contextos
variam, de uma perspective social ou cultural, olde a qualidade de
vida 6 enfatizada, passando por uma perspective econ8mica, com
8nfase numb "economic em equil£brio", at6 uma perspectiva biol6gi-
ca, onde a 8nfase se df no manejo e manutengio dos ecossistemas e

na sobreviv8ncia das esp6cies

Segue-se que diferentes sociedades t8m diferentes corxceituali
zag6es e requerimentos de sustentabilidade, baseados em distintas
expectativas culturais ou distintos constrangimentos ambientais. E,
kinda que fosse desejfx el, nio serra realista esperar que dodo sistema

social, econ8mico ou bio16gico deja sustentfvel. Portanto, na opini-
io de Brown et al, mesmo no sentido mais ample, a sustentabilidade
global nio implica na sustentabilidade de sodas as regimes do planets

Jim MacNeill era, em 1989, secretfrio gerd da CMMAD das
Nag6es Unidas, e foi um dos principals arquitetos do relat6rio
Brandtland, ' Fall/ro Comwm ': Vamps agora examiner um ar-

eigo seu, escrito para um edigao especial da revista Scfmt@c ,4med-
can, (MacNeil1, 1989). Nesse artigo, ele faz uma reflex3o sobre o
relat6rio Brundtland, a16m de acrescentar informag3es de sua experi-
8ncia pessoal coma secretfrio gerd da CMMAD
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Durante os tr8s argos de trabalho de elaboragio do relat6rio,
diz MacNeill, a Comiss3o voltou-se constantemente para a seguinte

questio: O crescimento (populacional e econ8rnico), na escala proje-

tada para as pr6ximas cinco d6cadas, pode ser manejado numb base
sustent4vel, tanto economica quanto ecologicamente?

Segundo MacNeill, a resposta nio 6 evidente, uma vez que os
obstfculos isustentabilidade sio principalmente socials, institucio
nais e politicos. A sustentabilidade econ8mica e .t sustentabilidade
eco16gica kinda slo tratadas como dubs quest6es separadas em todos
os governor e organizag6es internacionais. Nesses organismos, das

s5o response\bilidade de ag8ncias distintas, coma os minist6rios das
finangas e os departamentos de memo ambiente. Ora, a realidade do
ambiente e a do desenvolvimento estfo totalmente interligadas na
vida difria das pessoas, comunidades e inddstrias. Por outro lada,
existem as disting8es artificiais entre essas dubs realidades, feitas pe
las instituig6es acad8micas, ecorl8micas e political. Ha, pris, contra-

Hf vfrias evidancias, de acordo com MacNeill, de que os sis-

temas econ8micos e eco16gicos estio interligados: O aquecimento
global, por exemplo, 6 uma forma de "feedback" do sistema eco16gi-
co da Terra com o sistema econ8mico mundial. O mesmo acontece
com o buraco na camada de oz8nio, a churn 4cida na Europa e
America do Norte, a extingao de esp6cies na Amaz8nia, e muitos
outros fen8menos ambientais.

Uma observagio importante 6 que um grande n6mero de
comunidades e regimes if ultrapassou o que ele champ de limited cri-

ticos (poderiamos, talvez, chamar de capacidade de suporte, terms
que o tutor nio usa). Nos cason da camada de oz8nio e das mudan-
gas climfticas, o mundo come um todd pode estar atingindo eases

limited criticos

digao
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Mesmo assim, o tutor insiste que o imperativo mais urgente
das pr6ximas d6cadas 6 um crescimento econ8mico kinda mais
rfpido que o atual. Serra necessfrio um aumento de 5 a 10 vezes da
atividade econ8mica, nos pr6ximos 50 amos, para satisfazer as
necessidades e aspirag8es da crescente populagao mundial, assam

coma para comegar a reduzir a enorme pobreza no mundo. Para ele,

se esse pobreza nio for reduzida significativamente e logo, nio hf
forma de impedir o acelerado declfnio nos estoques planetfrios dc
;capital bfsico": suns florestas, solos, esp6cies, fguas e atmosfera

A maioria dos parses em desenvolvimento, e muitos parses
industrializados, t6m economies baseadas nos deus recursos naturais

Segundo MacNeill, o "capital econ8mico" desses parses consiste
principalmente de seus estoques de recursos ambientais: seus solos,
florestas, esp6cies animais e vegetais, fguas, min6rios e parques. Seu
desenvolvimento econ8mico a largo puzo depende da manutengao,

se cLiO do aumento, desses estoques, e de conseguirem aumentar a

sua capacidade de suportar a agricultura, a silvicultura, pesca, mine-

ragio e turismo, para uso local e exportagao
O "capital econ8mico bfsico"(o ambience e os recursos re

novfveis) dos parses em desenvolvimento, e parte dos parses desen-
volvidos, alerta MacNeill, esb sends consumido mats rapidamente
do que pode ser restaurado ou recomposto. Alguns parses em desen
volvimento if esgotaram praticamente todd o seu "capital eco16gico
e estio ibeira da "bancarrota eco16gica". As corlseqti8ncias incluem

nio apenas fame e mortalidade crescentes, mas tamb6m instabilidade
e conflitos socials, a medida que a exaustXo e degradagio de recursos
leva milh6es de "refugiados ambientais" a atravessarem as fronteiras
nacionais.

Ver DIXON, T.F.H., BOUTWELL J.H., RATHIENS, G.W.(1993)
Znuz70nmzmaz/ Cb#nge nd Hzo/mr Comp Srlmf@c,4mm=cun, New York, pp.IG23
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Diante desse quadro, serif natural antever o futuro como
uma crescente degradagio ambiental, pobreza e decl£nio de recursos,

em um mundi coda vez mats poluido. De tata, esse poderf ser o
resultado de muitas das atuais pol£ticas de desenvolvimento, mas nio

6 argo inevitfvel. Ao inv6s dessa imagem catastrofista, observe
MacNeill, a CMMAD preferiu enfatizar a possibilidade de uma
nova era de crescimento". Nio serif o typo de crescimento que pre-

domina hole, mas um crescimento sustent4vel, baseado em formal e

processor de desenvolvimento que nfo comprometam a integridade
do ambience do qual dependem. Coma se sage, a Comissio definiu
desenvolvimento sustentfvel como sendo novos caminhos de pro
gresso econ8mico e social que "atendam is necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerag6es futures atenderem
is subs pr6prias necessidades

Por fim, MacNeill se pergunta se 6 poss£vel que as economias

modernas sejam reestruturadas em resposta ao crit6rio da sustentabi-

lidade. Segundo ele, esse nio 6 uma questio acad8mica, mas prova '
velmente uma questao de sobreviv8ncia. Tal reestruturagao ida re-
querer mudangas nos valores e metal da sociedade, mudangas nos

incentivos econ8micos e nos processes dominantes de decisio. Um
grande n6mero de condig6es teri que ser satisfeito para tornar sus-
tentfvelo desenvolvimento. Entre essas condig6es ele ata: revitali-
zar o crescimento, objetivar a equidade e a satisfagao das necessida-
des bfsicas, reduzir as taxas de crescimento populacional, nfo permi-

tir que o estoque bfsico de capital natural das comunidades e nag6es
diminua ao longs do tempo, reduzir o uso de energia e mat6rias

primes na produgao industrial. E muitas outras condig8es igualmen

te importantes serif necessfrias para se atingir o desenvolvimenta
sustentfvel

11
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3 Considerag6es Finais

Tentaremos agora fazed uma relagio dos dots concertos
jdesenvolvimento sustentfvel e capacidade de suporte) com o objeto

de nosso proleto de dissertagao de mestrado
Tends coma preocupagao bfsica as quest8es do desenvolvi-

mento regional, dos limited ao desenvolvimento ou crescimento
econ8mico, do desenvolvimento sustentfvel e da capacidade de su-
porte da regiao, pretendemos fazer a seguinte comparagao;

Quaid as respectivas capacidades de suporte(e as respectivas

possibilidades de desenvolvimento sustentfvel) das regimes alta e
media da Bahia do Piracicaba?

A parte media (ou media bacia) coincide com a regiao da
"Conurbagao Campineira" e do "Eixo da Anhanguera". E uma
rego:o densamente urbanizada e com alto desenvolvimento
industrial, mas que teve um crescimento sem nenhuma preocupagao

ambiental (particularmente no tocante aos recursos hidricos)

Jf a parte alta (ou alta bacia) 6 uma regiao basicamente rural,
bem menos povoada e ainda relativamente pouch desenvolvida, e
por isso kinda possui uma razofvel preservagao de deus recursos na-
turais (em particular deus recursos hidricos). Por6m, elsa regiao ja
este sofrendo, e irf sofrer kinda mais nos pr6ximos 15 amos, um ace
lerado processo de ocupagio e desenvolvimento urbane-industrial.
IAs causes dense processo sio bastante variadas; uma delis 6 a dupli
cacao da rodovia Fernio Dias)

Nesse sentido, a regiao da alta bacia encontra-se kinda num
estfgio de expans5o urbano-industrial no qual as agnes de canter
preventivo kinda podem ter grande alcance. Ou sega, esse regiao tem
a gj29fl11111d3dS de fazer um planejamento regional do desenvolvi-
mento urbano-industriale da ocupagao do espago que leve em con.
sideragao as quest6es ambientais e os recursos naturais

1 12
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(particularmente os recursos hidricos), coisa que foi sempre descon-
siderada (ou negligenciada) no passado no desenvolvimento das re-

gimes m6(iia e baixa da Bacia do Piracicaba. Em outros termos, a alta
bacia tem a oportunidade de planejar (e realizar) um dl:senvolvimen-
to sustentfvel para a regiao, alba quase in6dito no Brasil

E a importancia dense planelamento para um desenvolvimen-
[o sustentfvel'6 maid do que evidence: dada a crescente demands ur-

bane-industrial de fgua em toda a regiao (nao s6 na parte alta, mas
em todd a Bahia do Piracicaba), os recursos hidricos passarao a ser
um favor limitante ao desenvolvimento da regiio da Bahia do Piraci-
caba, faso n5o sejam efetivadas agnes de planejamento regional que

venham a garantir o abastecimento atual e a protegio de mananciais
homo reserva future. A16m do mats, a Alta Bahia 6 uma area estrat6-

gica pois os mananciais de fgua da regiio abastecem 57% .da popula-
gio cia Regiao Metropolitana de Sio Paulo (RMSP), atrav6s da rever-

sio peso Sistema Cantareira; e sio as cabeceiras da Bacia do Piracica-

ba (os formadores dos rios Atibaia e Jaguari). Inclusive,. foi criada
uma area de protegao ambiental (APA), com o objetivo de proteger

esse regi5o de cabeceiras da bahia, visando a conservagao dos recursos
hidricos do Sistema Cantareira para abastecimento da RMSP, e a

jusante desses reservat6rios, no trecho Jaguars-Camanducaia, a .con-
servagao de mananciais para abastecimento da regiao Jaguariina-
Braganga e da "Conurbagio Campineira

V8-se portanto que mesmo dentro da pr6pria Bacia do Piraci-
caba existem "sub-regimes" com caracteristicas s(5cio ambientais ex-
tremamente diversas e heteroganeas. Por um lada, a Media Bacia 6
uma area densamente urbanizada e desenvolvida, com uma infra-
estrutura semelhante a muitos parses desenvolvidos, mas ambien-

talmente degradada. Por outro lada, a Alta Bahia 6 uma area ainda
relativamente pouco explorada (pele memos do ponto de vista urba-
ne-industrial), e 6 uma "reserva" de mananciais de fgua ou recursos
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hfdricos. O que 6 capacidade de suporte e desenvolvimento susten-
tfvel em areas tio distintas em vfrios aspectos, mas, .lo mesmo tem-
po, tio pr6ximas e ligadas?

Em particular, qual serif capacidade de suporte (hfdrica) da
Alta Bacia? Ou sein, qual seri o tamanho mfximo de populagao, e,
principalmente, qual seri o estilo de desenvolvimento (urbanizagio
e industrializagao) dais adequado aquela regiio, tends em vista que
ela nio pode ser pensada apenas em si mesma, mas sim como uma

area que fornece (ou exportadora de) recursos hidricos para duds

outras regimes: Coda a Bacia do Piracicaba a jusante e a RMSP, que
sao, respectivamente, a terceira e a primeira regimes mais desenvolvi-
das economicamente do pals.

Delta forma, a "definigao" da capacidade de suporte da Alta
Bacia dove lever em conga a importancia estrat6gica de sells mananci-

ais de fgua (recursos hidricos) para a pr6pria Area da alta bahia, para
Coda a Bacia do Piracicaba a jusante, e para 60% da populagao da
RMSP (que se abastece desses mananciais). Segundo Hogan, "um

bator primordial das sociedades contemporaneas complexes 6 o seu
navel de interdepend8ncia regional. A divisio social e territorial do

trabalho no moderns Estado-Nagin significa que coda regiio (ou

Pode-se argumentar que .x Bacia do Piracicaba coma um dodo 6 um dnico ecos-
sistema. E, portanto, qualquer estudo q.le procure dividi-la em panes (coma IL
davis:o em alta, media c baixa macias) serif arbitrfrio, e nio respeitaria a pcrspec
riva de anflise que prop6e "a utilizagao do ccossistema como uiidade dc esttHo
aver Hogan, 1993, op. cit., p.68). O nosso (contra)lrgumento 6 que I divisio em
alta, media e baixa bacias 6 usual em qualquer bacia hidrogr;ifica. A16m disso,
julgamos que, na B.kia do Piracicaba, tal davis:o 6 extremamente pertinente, pois
coda uma das tr6s "porg6es" da bacia tem caracteristicas bastante particularcs.'Em
especial, a Alt.a Bacia 6 uma regiio muito peculi.ar e cstrat6gica, pelos motivos quc
descrevemos. Delta forma, gostar£amos db ressaltar que compartilhamos da pers-
pective de anflise, proposta no ensaio de Hogan, que privilegia o ecossistema (no
casa uma bahia hidrogrffica) coma unidade de estudo, c nio achamos que esse
divisio da bacia cln tr8s "panes" contrarie aquela perspective
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coda ecossistema) tem que ser compreendida na sua relagao com as
outras." (HOGAN, Daniel (1993), OP. (ft., pp. 68/69). Nesse senti-

do, achamos que pensar a capacidade de suporte e o desenvolvimento

sustentfvel da parte alta da Bahia do Piracicaba significa pens'r a
interdependancia regional" nio apenas do panto de vista econ8mico,

politico e demogrffico, mas tamb6m do panto de vista ambiental e
dos recursos naturais limitados e limitantes(no casa, os recursos
hidricos) .

Tends em vista o que foi colorado, vejamos agora, entre as
diversas contribuig6es dos autores citados ao tonga do trabalho,

algumas definig6es e perspectivas dos concertos de capacidade de
suporte e de desenvolvimento sustentfvel que possam nos ajudar a
pensar a questao [da sustentabi]idade] hidrica das regimes alta e media
da Bahia do Piracicaba

Uma primeira contribuigao, e certamente das mats importan
[es, 6 a definigao de desenvolvimento sustentfvel proposta por Niu
et al (1993), que incorpora a dimensio espacial do desenvolvimento.
Para a16m da'definigio usual de desenvolvimento sustentfvel do re
lat6rio Brundtland, des prop8em uma definigio ampliada do con
ceito, a qual deve tamb6m atender: is necessidades de uma regiio
especifica, sem comprometer a capacidade de outras regimes de aten-
derem is subs pr6prias necessidades (ver p.12). Segundo des, a im-
portancia dessa definigao ampliada este no fato de que enquanto as
atividades de uma regiao podem nio degradar recursos ou causar

problemas ambientais localmente, das podem destruir a base de re-
cursos ou causar degradagao ambiental em outta regiao. E citam
coma exemplo as conseqii8ncias a jusante de desvios de fguas na
Bacia do Ganges no sul da Asia

Ora, esse definigio ampliada de desenvolvimento sustent4vel

aplica-se a qualquer bahia hidrogrffica, particularmente a Bahia do
Piracicaba. Coma observamos acima, a degradagao dos recursos hi-
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dricos da Alta Bahia, certamente irf prejudicar todd a Bacia do Pira-

cicaba ajusante, a16m de poder afetar o abastecimento de fgua de 60%

da RMSP. Ou deja, na regiao da Bacia do Piracicaba, talvez mais do que
em outras regimes, a importfncia da dimens5o espacial para se tratar da

questao ambiental(particularmerite da questao hidrica) 6 fundamental.
Uma segunda contribuigao esb no artigo de Brown et al

(1987). Elem observam que as zones urbano-industrials dependem de
areas muito mats amplas para sua manutengio, e, delta forma a defi-

nigao da capacidade de suporte deve levar em conte a area total ne-
cessfria para suportar as atividades daquela regiao.

Esse abordagem do conceito de capacidade de suporte pode
ser bastante 6til para se analisar a "interdepend8ncia regional" entre
a RMSP e a Bacia do Piracicaba. Podemos pensar que a RASP, que 6

uma gigantesca zona urbane-industrial, depende de uma area mais
ample que ela para suportf-la. Ou sega, ela este utilizando recursos
jhidricos) de outta regiao (da Alta Bacia do Piracicaba) para austen

tar mats da metade do seu abastecimento de aqua.
Tal abordagem tamb6m pode ser aplicada a cidade de Campi-

nas, localizada na Media Bahia do Piracicaba. Grande parte dos ergo
tos de Campinas sio despejados no c6rrego do Pigarrao, o qual nio
faz parte da Bahia do Piracicaba, mas sim da Bacia do Capivari. As-

sim, podemos dizer que atividades localizadas na Media Bahia do
Piracicaba estio utilizando areas fora da sua regiao para despejar sells
esgotos Esse exemplo tamb6m vale para a referida contribuigio de
Niu et al: as atividades de uma regiao causando degradagao ambien-
cal em outra regiao

Vemos, entao, que a Bacia do Piracicaba'"exporta" fgua para,

no minima, dubs outras regimes: a RMSP (fgua limpa) e a Bacia do
Capivari(4gua poluida). Inclusive, o professor Oswaldo Sev4, da
Engenharia Mecfnica da Unicamp, cunhou uma denominagao inte-
ressante para a Bahia do Piracicaba: "Bacia Furada
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O artigo de Brown et al (1987) nos df, ainda, uma terceira
contribuig5o. Falando da swstmtabf/fdade, des observam que existem
diferentes contextos e escalas nos quads o terms sustentabilidade

pode ser definido e utilizado. Assam, segundo os autores, 4
imporunte que sejamos explicitos sabre que contexts e escala
:stamos nos referindo. Nesse sentido, na Bacia do Piracicaba, a

preocupagao central deve se dirigir aos recursos hidricos, a aqua, que
e o recurso natural limitado e limitance ao desenvolvimento

Portanto, nessa regiao, 6 precise que sejamos explicitos em
privilegiar a illslsalab!!id3df..!!fdrla coma alva. central . .(ou
pnondade) das politicas ambientais e de .desenvolvimento. A16m
disso, 6 precise tamb6m ter claro que escalas temporais e espac'a's
deverio ser consideradas para a definigio das politicos.

Uma quarts contribuigio 6 dada por MacNeil1 (1989)- Apesar
de nio estar ligada diretamente aos concertos de desenvolvimento
sustentfvel e capacidade de suporte, julgamos que 6 uma contribui-
gao importance para a regiio. O autor ressalta um conceito que nos
parece se aplicar muito bem a regiao - o concerto de "capt:al eco16gi-
co". Segundo ele, o capital eco16gico de um pals ou regiao conslste
no seu ambience e nos deus recursos naturais renovavets, coma aBBa,
solo e biodiversidade

Tal conceito pode ser bastante 6til para massa regiio, na me-

dida em que 6 uma tentative de quantificar, de dar valor (econ8mico
e social) aos recursos naturais. Para n6s, o recurse '2gKa e o mats va

lioso, e portanto deve ser considerado coma "capital. eco16gico

essential para o desenvolvimento (sustentfvel) da regiio, a16m de,
obviamente, ser essenciali vida

Por 61timo, gostariamos de ressaltar dubs id6ias fundamentals

para pensarrnos a problemftica da nossa regiao, assam coma para o
estudo de qualquer regiao:
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A primeira 6 um comentfrio de Kitamura sabre o rel,t6rio

Brundtland: E a tele de que "as estrat6gias para um desenvol-
vimento sustentfvel requerem necessariamente perspectives
particulares, adequadas ao alcance e is caracter£sticas de coda
sociedade. Apesar dos vfrios quesitos colocados para o desen-
volvimento sustentfvel, as estrat6gias devem dar costa da es-
pecificidade e da diversidade das condig6es naturais e s6cio-
econ8micas" (KTTAMURA, Paulo (1994), op. cit., p. 29). Des
ta forma, o desafio 6 encontrarmos uma perspective pr6pria de
desenvolvimento sustentfvel para a Bacia do Piracicaba

A segundo id6ia3 bastante ligada iprimeira, esb no artigo de
Hogan (1993). E a nogio de que a capacidade de suporte de
uma regiio(e conseqtientemente o seu estilo de
desenvolvimento) deve ester de acordo com a "definigXo social

que [a regiao] recebe". ]sso significa que uma "po]ftica regiona]
de desenvolvimento" deve alocar "pap6is especificos a regimes
especfficas" (HOGAN, Daniel (1993), op. cit., p.69). Tal id6ia
6 fundamental na deterrninag5o de qual seri a capacidade de
suporte e o estilo de desenvolvimento (sustentfvel) das

diferentes sub-regimes da Bacia do Piracicaba, particularmente
da Alta Bacia
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O Mercosul: Desenvolvimento
e Meio Ambiente

REINALDO DIAS

E. o desenvolwimento dos mats poh'es qi{,e uai eduz

o crescimenta popltlacional e, po'rtamto, a poit&igao, e
nio a sita esMgnagao econ6mica. Bete o prog7esso

Rode seT o sonbo dos ricoh. 7?M nao o dQS padres

Jose Goldemberg

1. 1ntrodugao

C)s assuntos rel,cionados ao memo ambience se colocam hole

em um patamar superior na agenda internacional, em relagao a um
passado recente, ao lada dos temps estrat6glco-econ6micos e
comerciais. No decurso de pouch maid de vinte ands o meta
ambiente foi elevado icondigao de bzgb po/fcy nas relag6es

internacionais, sends pauta obrigat6ria nos encontros mundiais

Doutorando em Ci6ncias Socials no IFCli/UNICAMP
12]



Reinaido Dia.

Esse emerg8ncia das quest6es ambientais no cenfrio politico
internacional se deu a partir dos anos 70, periods em que a crenga no
desenvolvimento linear e continuado sofreu um grande abalo com as

crises sucessivas do petr61eo a partir de 1973, colocando em xeque os
diversos modelos econ8micos de desenvolvimento baseados no uso
intensive dos recursos naturais considerados, at6 entao, coma hes
gotaveis (Diegues, 1992)

Esse despontar da escassez dos recursos naturais colno um dos

temps principais de seguranga, possibilitou o aparecimento de dais
eixos no sistema international. Permanecia o eixo Leste-Oeste em

que predominavam os temps estrat6gico-militares, e surgia um novo

o Norte-Sul explicitando dubs novak preocupag6es: a deplegao dos
recursos naturais e a redistribuigao de renda no planets coma forma
de desenvolvimento dos parses do Sul (Bizzozero, 1992).

Nessa 6poca, d6cada de 70, a publicagao do Relat6rio do
Clube de Roma "Limited do Crescimento" (Meadows, 1973) e a
Confer6ncia da Nag6es Unidas sobre o Meio Ambiente Humano
realizada em Estocolmo, em 1972, podem ser consideradas marcos na

reorientagao do debate sobre o desenvolvimento em escala global,
pelo impacto que causaram, particularmente nos meios acad8micos e
governamentais

O documento do Clube de Roma, considerado por muitos
coma 'alarmists' (Sachs, 1994), alertava para o esgotamento pr6ximo

das reserves naturais em fungal da crescente demands exigida REID
aumento da populagao

O m6rito do documents se encontra, principalmente no cato
de que propiciou a ocorr8ncia de um processo de debates cont£nuos e

que culminaram na apresentagao de novak proposers de desenvolvi
ments que contemplavam os limited impostos pda possibilidade de
esgotamento dos recursos naturais
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A Confer6ncia de Estocolmo por outro lada, embora n8o
tenha silo convocada explicitamente para discutir o desenvolvimen-
to, tornou-se um forum de debates entre diferentes posig6es dos par-
ses do Norte e do Sul.

Os parses desenvolvidos compareceram com propostas de
limitagao do desenvolvimento econ8mico para os parses subdesen
volvidos, justificadas em fungao da necessidade de preserver os recur-
sos naturais existentes

Os parses do terceiro mundi adotaram uma posture defensi

va, argumentando que a questao ambiental encobria na verdade uma
agro das "brandes potancias para canter a expansao do parque indus-

trial dos parses em vias de desenvolvimerito" (Maimon, 1992:60)
Amboy eventos, a publicagao do relat6rio do Clube de Roma e a

Confer8ncia das Nag6es Unidas sabre o Meir Ambiente, contribuiram
para que se estabelecessem preocupag6es normative-institucionais tanto

no fmbito da ONU, quanto no dos Estados(criagao de Minist6rios,
Ag8ncias e outras organizag6es governamentais incumbidas do Meir
Ambience e multiplicagao da legislagao ambiental), bem coma junta as
organizag6es financeiru multilaterais(BID e BIRD, por exemplo) que
constituiram assessorias, posteriormente transformadas em departamen-

[os, encarregadas da questao ambiental.
Outro m6rito da Confer8ncia lolo de langar as bases para a

abordagem dos problemas ambientais numb utica global de desen-

volvimento, primeiros passes do que vida a se constituir mats garde
no concerto de desenvolvimerlto sustentavel(Kitamura, 1994:48)

Concerto este que foi popularizado pele Relat6rio da Comissio
Brundtland "Nosso Futuro Comum" divulgado em 1987.'

COMiSSAO MUNDIAL PARA O ME10 AMBmNTE E DESENVOLVIMENTO
(1991) Nosso XafKro Cowan. Rio de Janeiro. FGV. 2' edigio.
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O informe Brundtland, da ComissXo Mundial para o Memo
Ambiente e o Desenvolvimento(CMMAD), denominado "Nosso
Futuro Comum", pode ser considerado o mats importance documen

to sabre a questao ambiental e o desenvolvimento dos 61timos ands
Vincula estreitamente economic e ecologia e estabelece com muita
precisao o eixo em torno do qual se deve discutir o desenvolvimento,
formalizando o concerto de desenvolvimento sustentfvele estabele

cendo os parametros a que os Estados, independentemente da forma
de governs, deveriam se pautar, assumindo a responsabilidade nio s6
pelts danes ambientais, coma tamb6m pdas politicos que causal
eases danos

Caloca o homem em harmonic com a natureza, coma centro

de um processo de desenvolvimento que deve satisfazer as necessida-
des e as aspirag8es humanas. Enfatiza que a pobreza 6 incompativel
com o desenvolvimento sustentfvel e estabelece que a politica ambi-
ental deva ser parte integrante do processo de desenvolvimento e nio
mais uma responsabilidade setorial fragmentada

O relat6rio define as premissas do que serif o Desenvolvi-
mento Sustent4vel, o qual cont6m dois concertos chives:

a$ O concerto de 'necesstdades*, soheti<b m mcessidades essenchis

dos poh'es do muvao, qwe deem recebw a maxzlm pho'ridade; e
ab a nogao chs {imtMg6es qae o esMgio ch iecnoiagk e (k organiz%ao
socbl, itnp6e ao meld ambimte, i;mpedindo-o de atmdw is necessida-

despresmtes efutu d

Prev6, kinda, que

ba'oerf mai.US inge'Qretag6es, ma,s todd,s el.as te'r&o caracteT£stica,s
romans e devem dei.var de am, consenso qaanto ao cancel.to bZsi-
:o de desenvol,pimento sustentZve! e qaanto a am,a, s6'rie de estvat6-
gtas necess&rta,s para, a, saa, consecagao

3Relat6rio da Comissio Brundtland, citado, a pfgina 46
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No contexts do documents, fifa clara que o principal objetivo do
desenvolvimento sustent4vel 6 .satisfazer as necessidades e aspirag6es

humanas, e que, em sua essancia, ele

im procaso de traKqfanm$ao no q l4 expla ag a das TecnTsos, a di
regal d.os inuestimehtos, a o'rienugao do desenvot'pimento tecnoL6$co e a
m conf fhs if%clan / se #armolzizanl e rgbrgam o patent /preset ee

f, tuvd, a,Pm de agenda &s necessidades e asptxag6es bananas":

Resultam dai os principais objetivos das political ambientais e
desenvolvimentistas, que em sintese sio;

a) retomar o cresclmento;

b) alterar a qualidade do desenvolvimento;
c) atender is necessidades essenciais de emprego, alimentagio, ener-

gia, agua e saneamento;
d) banter um navel populacional sustent4vel;
e) conservar e melhorar a base de recursos;

f) reorientar a tecnologia e administrar o risco;

g) incluir o meir ambiente e a economia no processo de tomada de
decis8es

Dessas indicag3es do relat6rio derivaram vfrias interpreta-
Q8es, coma foiprevisto, que sintetizam as propostas de sustentabili-

dade de diferentes grupos sociais (Herculano, 1992).
Esse documento foi refer8ncia e base importante para os de-

bates que aconteceram na Confer6ncia das Nag6es Unidas sabre o
Meld Ambience e Desenvolvimento(CNUMAD), realizada no Rio
de Janeiro em 1992, onde se consolidou o conceito de desenvolvi-
rnento sustentavel, tornando as quest6es ambientais e de desenvol-
vimento indissoluvelmente ligadas.

5

4idem 3t pfg. 49
Sidem i pfg. 53
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A CNUMAD ocorreu vince ands apes a de Estocolmo e con-
centrou-se em identificar as politicas que geram os efeitos ambientais

negatives. Concluiu ela, de forma eloqtiente, que "a protefZo mbfm
[a{ constitai parte intqvante do processo de deserve pimento, e n2o Bode
ser co?zsfdezada fso/acb«?e z e desk". O meir ambience e o desenvolvi-

mento sio dubs faces da mesma moeda com name proprio, desenvol-
vimento sustentfvel, o qual" nZo se constffzff n%m prob/ema fgmfco,
mas soda/ epo/#fco"(Guimaraes, 1992)

A definitive vinculagao da temftica ambiental com as propos-
tas de desenvolvimento pode ser considerada um marco no debate
ambiental pols passados vince anon abriu-se a possibilidade para uma
nova abordagem das quest8es ambientais vinculando-as com os pro-
blemas socials tipicos dos parses subdesenvolvidos do Sul, this coma
a desigualdade e a injustiga social.

Com o avango da conscientizagio eco16gica nos parses do
Norte nas d6cadas de 70 e 80, desenvolveram-se tecnologias que pos-

sibilitaram um melhor controle da emissio de poluentes, maier eco
nomia energ6tica e substituigao de alguns recursos naturais escassos.

A pressao da opiniao publica e das agendas ambientais fez com que
determinadas ind6strias transferissem suas plantar industrials, deus
processos produtivos e muitas vezes a comercializagio de produtos
que nio satisfaziam is novak exig8ncias, para os parses em desenvol-.6vlmento.

Ao constatarem que os problemas ambientais eram funda-
mentalmente globals, os parses do Norte tentaram fazer crer que as

iPara a populagao, de modo gerd, o autom6vel 6 o produto mats visfvel dessa
transfer8ncia para os parses em desenvolvimento. Aqueles que n:o atendiam as
especificag6es ambientais de emissio de gases continuaram a ser produzidos nos
parses do Sul. Devemos considerar, kinda, como transfer6ncias significativas as
inddstrias quimicas e de paper e celulose.
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responsabilidades deveriam ser globalmente distribuidas, desconside-
rando dente modo os diferentes estfgios de desenvolvimento em que

se encontravam os parses.

Ocorre que os parses do Sul, ao Sontrfrio dos do Norte, fa-
zem uso intensivo de recursos naturais,' sio Brandes consumidores

de energia e suns ind6strias nlo apresentam controle de emissio de
poluentes comparaveis aos encontrados nos parses em desenvolvi-
mento. A introdugao de novak tecnologias que tornanam deus pro '
cessos produtivos ecologicamente aceitfveis, de outro lada encarece-

ria deus produtos, tornando-os memos competitivos no mercado in-
ternacional

Sem divide nenhuma evoluiu rnuito o debate sabre o real

paper do meir ambiente no proc'sso de desenvolvimento. Ha pouch
questionamento sabre sua importancia e na realidade a .discussio
ambiental retoma a problematica de qual deve ser o modelo de des-
envolvimento que reduzirf a desigualdade entre os parses do Norte e
do Sul e a existence no interior dos parses em desenvolvimento

2. A nova realidade ambiental global

A d6cada de 90 se inicia com uma nova realidade entre as na-

g8es, a queda do muro de Berlim assinala a substituigao definitive da
confronts Leste Oeste pele embate Norte-Sul colocando l\ questao
ambiental como item prioritfrio na agenda internacional

Esse mudanga no eixo pelo qual se articulam os interesses no
sistema mundial provoca na d6cada de 90, particularmente .apes .a
Eco-92, um aurnento da 2\ssinatura de tratados e acordos multilaterais

Zll-listoricamente os diferentes imperialismos, particularmente o britfnico e o ame-
ricano, destinaram aos parses do Sul este papel, o de exportadores de mat6ria-
prima para os parses centrats.
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internacionais. Ao mesmo tempo em que aumentarn as medidas
normatizadoras' tomadas pelts organismos financeiros internacio-

nais que contribuem para desenhar um quadra em que se configure a
construgio de uma nova order ambiental mundial.

A construgao de um arcabougo normative-institucional am-
biental nos Estados-nag6es 6 direcionada, em grande medida, por um
significativo n6mero de acordos multilaterais relacionados 'com o

meir ambiente e que cortstituern o aspects maid visivel dessa nova
ordem

Ao responder afirmativamente a interrogagio de que se esb
construindo ou nio uma nova ordem arnbiental, Albavera (1993:168)
observa que

estfn en vi,gor !27 acaevdos m.ai,ti.tate7al.es soho el, meal.o

zmbiiente, a {as fife se a%aden {as 211 nat flcaciones de{ Acaerdo
;ohe Obstfcatos 'r6cni,cas ai, Com,6rcio establecido en, ta. Ronda, de

rakia; estes nati$zcacio s no man ia protecci6n del medic
ambience ) de I,a sai,wd'y segaridad bananas en dive7sas g.Teas de
tnter6s econ,6gtco

O Mor/d IKalc& /nsfZla£e em seu informe anual denominado

"Estado do Mundi-96" defende a aplicagao de um ecoimposto para
enfrentar a arise ambiental. Segundo o Instituto devem ser mais tri

outadas "aqueles produtos qKe contribuem para o aquecimento do cLI

na, a exLing o das floresias, acnmukgao de Lila, o esgotamerlto de fEMa
p{)tfvel, do mar e das terras caltiv eis'

sParticularmente os condicionamentos ambientais a empr6stimos tomados junta a
esses orgamsmos

mundial", p. A-22. '
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Muitas das medidas que visam um major controle do meld
ambiente atingem os processos produtivos das empresas, os seus
produtos e tornam-se coda vez mats uma irma comercial de parses ou

resides na protegio de mercados especificos
Com a entrada em vigor do ISO 14000," a preocupagao am

biental das empresas se estende is repercuss8es que deus processes

produtivos possum vir a ter em relagao ao memo ambience, trazendo

implicag6es para a exportagao de deus produtos.
Para a melhoria dos processor produtivos, do ponte de vista

ambiental. sera necessfrio um major investimento em P & D, que
poderf gerar novak tecnologias que permitam a diminuigao da utili
zagio dos recursos naturais, gerando ments poluigao e diminuindo o
grau de contaminagio nos ambientes de trabalho

Ocorre que nio sio todos os empresfrios que possuem os
recursos necessfrios para realizar invers6es e adaptar-se a novak
exie&ncias. Muitos deles terio dificuldade de cumprir as exig8ncias

Coma exposto em publicagao da Cepal sob responsabilidade de
Janecki (1995:101).

Este acne pavticatav val,idea en et caso & !a.s mic'roempesas '
peqaei;ias empesas, ca)o 'feta p'hnc@al, es soh'wish, cw)as deo.si.ones
te&!ot6$ca.s ? econ6hica,s son ma) el,emmute:, '.qae tian poco
Tele'oanch a, caesaones d€ 1,argo plaza,' com,o ta.s de ta p'otecci.6n.
ambimul,

Os empresarios pequenos ou mtcroempresarios no entanto, se

querem exporter, devem cumprir as mesmas exig8ncias solicitadas is

grander empresas, tamb6m em materia ambiental, mas sem contar

ioA IS0-14000 6 um certificado de qualidade do processo produtivo e que indict

que a empress nio agride o meld ambiente. iE mats detalhado e mais abrangente
que o certificado IS0-9000 que privilegia a qualidade dos produtos
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com os recursos humanos, tecno16gicos e financeiros para atingi-las.
Este grupo de empresarios provavelmente encontrarf Brandes difi-

culdades para adaptar-se &s novas exig8ncias, caso nlo recebem apoio
externo (janecki, 1995:102).

C) pequeno ou microempresfrio dentro da nova realidade
necessity de um apoio do Estado, particularmente aquele fornecido
pelts Bancos de Desenvolvimento

Um exemplo recente, 6 o da Cooperative Central de Chapec6
(Coopercentral) que recebeu financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econ8mico e Social(BNDES) para a construgao
de um novo frigorifico de avec, no municipio de Quilombo-Santa Cata-
rina, que segue rigorosamente today as detenninag8es da ISO 14C00,

possibilitando o seu funcionamento sem qualquer dado a natureza.::
E sintomftico da crescente importfncia do meld ambiente nas

relag8es comerciais o fate de que a primeira dispute internacional
julgada pda Organizagao Mundial do Com6rcio(OMC) teriha en
volvido quest6es ambientais

C) Brasile a Venezuela denunciaram os Estados Unidos junta
i OMC alegando que este pals estaria adotando prfticas discrimina-
t6rias ao dificultar a entrada de gasolina dos dots parses, sob o argu
ments de que o produto nio estaria de acordo com os padr8es ambi-
entais norte-americanos. S6 para se ter uma id6ia das repercuss6es da
medida norte-americana, houve uma queda de 81, 6% nas exporta-
g8es brasileiras de gasoline para os EUA em 1995, contribuindo para
uma retragio de 1,5% nas vendas totals do Brasil para aquele pars.

10 novo frigor£fico nio teri como primeira atividade o abate, mas sim o trata.
mento de efluentes. Serf feith uma mica captag5o de fgua do rio do Ouro num
total de 80 mil metros cabicos, depots disso todd feud usada seri tratada e reutili-
zada, sem que hajj despejo para a natureza. Outros investimentos na area ambien-
ta[ permitirio uma germs:ao de parte da energia e]6trica. Gazeta Mercanti],
08/01/96, "0 abate ecologicamente correto", de Andr6ia Leonora. p.b-20

Cf. Gazeta Mercantil de 19/01/96, artigo "Decisis favorfvel para o Brasil" ipg.A-4.
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Corno resultado, um grupo de peritos da OMC deu ganho de
causa :t queixa venezuelans e brasil:!ra considerando que os EUA
violaram acordos entre os tr6s paises

Tanto a Venezuela quando ao Brasil nio questionam as nor-

mal de controle da poluigio estabelecidas por Washington, mas rei-
vindicam isonomia no tratamento, pols desde 95 a lei norte-

americana "determine que o produto importado tenha um navel .de
poluig5o inferior ao exigido pdas refinarias locais".:' A agro dos
EUA demonstra de forma clara a instrumentalizagao de normal am-

bientais coma forma de protecionismo econ6mico
A decisis pode suscitar dubs controv6rsias ligadas } proble-

mftica ambiental no relacionarnento entre os parses do Norte e do

Uma primeira discussio 6 at6 que ponte 's normal comercials
podem se sobrepor a legislagao de um determinado.pals' A segunda,
derivada da primeira, 6 at6 que ponte os parses desenvolvidos: ao
estabelecer.m leis ambientais para melhorar e manterem seu padrao

de qualidade de vida, podem desconsiderar os interesses dos pals's
em desenvolvimento.

f evidente que a construgao de uma nova ordem ambiental

para ser eqiiitativa deve basear se no equilibrio das opg6es,de trans-
formagio produtiva. Hf parses que por seu avango tecno16gico des-
frutam de maiores niveis de bem ester e podem destinar maiores re '

Sul

llPara maiores informag6es, consultar os Jornais; O Estado de Sio Paulo, dia
19/01/96. "Decisis da OMC pods frazer US$ 450 milh6es i.Venezuela", .e dia

Rl181AsJK,ieixa brasileira contra barreira americana". E o jornal

diverge dos EUA na OMC".
t4Sobre esse quest3o consultar o Jornal Gazeta Mercantil, "Petrobras perde com
restrig6es i exportagao", de 26/02/96 , os jornais,. tado de Sio Paulo", EUA
apelam contra decisis da OMC", de 22/02/96 e "Pals espera decisio favorfvel na
OMC", de 23/02/96.
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curses para a protegfo do meir ambience, e nio deveriam faze-1o em

prejufzo dos que se encontram na retaguarda da mudanga tecno1(5gica
e apr'sentam alton niveis de pobreza (Albavera, 1993:168)

De todd modo mica exemplificado que embora grande parte
das iniciativas de regulamentagao ambiental partum dos parses cen-
trais, e sem d6vida nenhuma expressam seus interesses, o fato 6 que o
processo de globalizagio graz para o cenfrio international novas rea-

lidades e novak formas de intervengao nessa realidade que podem
alterar e at6 mesmo redirecionar iniciativas prejudiciais aos parses em
desenvolvimento . :

Um outro aspecto a ser considerado na nova rea]idi\de g]oba],
aqua incluida a ambiental, 6 que sfo introduzidos no cenfrio interna-

tional novos adores que desenvolvem agnes e campanhas quase sem-

pre pontuais e especificas que contribuem para a rnelhoria da quali-
dade de vida

Nos referimos as organizag8es nao-governamentais (ONGs)
que embora nio denham o peso politico de outros ;stores decisivos

coma os Estados nag6es, as empresas transnacionais e as ag6ncias
multilaterais, conseguem se contrapor a muitos destes no cenfrio
internacional, com propostas, criticas, ou quando se faz necessfrio.
at6 mesmo com agnes diretas.

Nos 61timos ands os exemplos sio muitos da relevfncia assumi.

da pdas ONGs no cenfrio internacional desempenhando "#m pape/

fun(hmenlal nos e:lagos de idmtifica@o, monitoTammto e solu@o d€ pc-

a/a7zm ,zmbfm azs e de desmuo/vfmmto"(Rodriguez, 1993), sends 'um
dos dais significativos a campanha contra os Bancos Multilater:ds de

sNo exempjo utilizado a OMC 6 uma nova realidide que embora sega sucedfnea
do GATT(Acordo Gerd sobre Tariffs) constituiu-se num mundi m ultipolariza
do em que as quest8es comerciais determinam as agnes internacionais

132



O Mercostil: desenvol.pimento e nleio ambience

Desenvolvimento(BMD) no sentido de influenciar:11oliticas ambientais
e de desenvolvimento financiadas por estas ag6ncias

Em novembro de 1994, o Banco Mundial(Bird) divulgou o
relat6rio ".4 Part?versa /or rnuironme?zla/ Progress "(Uma parceria

para o progresso ambiental) onde detalha a sua polftica ambiental
mudando a estrat6gia de sous financiamentos na America Latina. O
coordenador do Banco no Brasil, Dennis Mahan, assumiu que a nova

posture foi adotada para fugir das clfticas das ONGs e traz6-las para
execugao de projetos em conjunto

3. O Desenvolvimento sustentfvel no Mercosul

f dentro dense quadro ambiental, apenas esbogado, que se
insere a formagao do Mercosul, enquanto um novo bloco econ8mico
no mercado mundial

A formagio dos blocos econ8micos, integra uma nova divisio
international do mercado dentro de uma perspectiva globalizada,

onde o aumento da competigao contribui para acelerar o processo de

regionalizagao. Os blocks econ8micos que se constituem empreen '
dem um esforgo concentrado pda lideranga politica, econ8mica, co-
merciale tecno16gica das regimes onde estio inseridos - Uniio Euro

p6ia (UE) no espago europeu, o NAFTA na America do Norte, a

t6Tendo se iniciado na d6cada de 80, a Campanha BMD 6 hole um processo per
manente no imbito do movimento ambientalista internacional, mantendo muitas
iNGs ambientalista funcionfrios no centro organizacional da Campanha, em
Washington. Cf. Rodriguez(1993:215)
rComo exemplo dessa nova atitude, o representante do Bird citou os projetos

Planaflora, em Rond8nia, e Prodeagro, na Amaz8nia; desenvolvidos em coopera
S:ao com as ONGs. Cf. Fo/bz de SZa jazz/o, 01/11/94, "Banco Mundial muda pos-
ture ao avaliar projetos de risco ambiental", de Antonio Carlos Seidl
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ASEAN na Asia e o MERCOSUL na America Latina, e aumentam
as disputes interblocos

Estio contidos dentro dense grande processo de regionaliza-

glo doin movimentos contradit6rios, o livre com6rcio e o protecio-
nismo. Pois ao mesmo tempo que se expande o livre com6rcio entre

as Nag6es, particularmerlte entre as Nag8es que integral os blocks
regionais de com6rcio, ocorre o protecionismo coma fen8meno ca-
racteristico da constituigao dense blocos regionais(Guerra-Borges,

Os espagos econ8micos regionais, formados dentro dessa uti-

ca de aumento da competigao international procuram uma rfpida
integragao comercial homo forma de competirem no mercado global.
Esse processo de regionalizagao aumentou sensivelmente nos dltimos
anon com o fim da bipolaridade entre as dubs superpot8ncias. Num

espago multipolarizado, olde a seguranga naciona16 substituida pda
seguranga comercial ', em termos de prioridade, a integragao espacial
se df com quito maier rapidez e independentemente de centres he
gem8nicos mundiais, substitu£dos na 6poca da globalizagao pda raci-

onalidade econ8mica a servigo de uma acumulagao capitalista global.
Embora o processo de regionalizagao ainda nio se tenha con

solidado, necessitando de ajustes entre as diversas nag8es que o cons-
tituem -o cano do Mercosul 6 um exemplo importantej8 - e estejam
em andamento arranjos estruturais internacionais que estabelecerio a

isEmbora quatro parses formem originalmente o Mercosul - Brasil, Argentina,
Uruguaie Paraguai, hf discussio permanente para ingresso de outros parses no
bloco, tats como Chile e Bolivia. A16m do processo de negociagio para o ingrcsso
de novos parses, hf arranjos que devem se fazer para compatibilizar a execugio das
politicas governamentais de coda pals, de modos que o conjunto atue cano um
todd unido frente a outros blocos ccon8micos

134



O N4etcosttl: cjesetlvoiviinetlto e llleio al tbienle

que navel se dario as relag6es entre os blocoso, o fate 6 que o movi-
mento de integragao regional d4 vis£veis sinais de que 6 um processo
I rreversivel

O Mercosul, foi formalmente constituido pele Tratado de
Assungao em 26 de Margo de 1991 (MRE, 1992), mas na realidade
deus contornos comegaram a ser estabelecidos pelts novos governor
democrfticos do Brasil e Argentina em 1985, respectivamente Presi-
dentes Sarney e Alfonsin que decidiram, atrav6s da Declaragio de

lguagu, friar uma comissio para examiner as modalidades de integra-
$ao entre os dais pulses (Amorim & Pimentel, 1993)

Elsa caracteristica de constituigao do Mercosul- integragao

planejada ap6s a redemocratizagio dos pals's da .regiao e formaliza-
gio ap6s o t6rmino da guerra fda, pode ter contribuido para tornf-lo

um processo diferenciado em relagao aos blocos que existem hf.maid
tempo, coma a UE , em particular favorece uma maier part:c:pa
gao das organizag8es da sociedade civil dos diversos p'is's :ntegran-
ces do Bloco

Os jornais e semanfrios nos dio boas indicag8es de que este
processo diferenciado ocorre, pois pode ser encontrado um nGmero
significativo de iniciativas que acontecem a revelia das Estados-
nag6es. Multiplicam-se os seminaries, congressos, reuntoes intersin-
dicais, associativas, de conselhos nacionais de especialidades, de

t90 Mercosul e a Uniio Europ6ia assinaram importante acordo no m6s de De-
zcmbro em Madre, Espanha, criando uma Associagio Inter-Regional.. Foi.o Eli-
meiro acordo entre blocos de parses. Este incluido no acordo uma reuniio:fhuaf?a
plrtir de 1996, entry os Ministros das Relag6es Exteriores dos 15 parses da UE e
dos quatro do Mercosul. Cf. entry outros, artigo no Jornal to/b4 de Sdo Pa#/o, de
20/10/95 "Uniio Europ6ia e Mercosul vio realizar cncontro anual '', cad. 2 p:3
!oMaiores informag6es sobre a importancia das relag6es econ6micas ctrl e inler-
blocos regionals podem ser obtidas no artigo de Nakano {1994) "(;10baliza;ao,
competitividade e novas regras de com6rcio mundial
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Orgs, de universidades, de movimentos, e outras, que demonstram
a complexidade e a rapidez com que se df o processo de integragao.

Sends formalmente constitu£do num periods de ascensXo das

preocupag6es ambientais, no ano que antecedeu a Confer6ncia das
Nag8es Unidas para o Memo Ambience c o Desenvolvimento realiza-
da no Rio, o Mercosul contempla a temftica ambiental em seus do-
cumentos desde a sua formagao.

No preambulo do Tratado de Assung:io, que formalizou o
bloch econ8mico, considers-se " g#e a amp/f.zf#o das af f fs d mms6es

de sells mwcadas nation.ais, atta 6s da integragaa, constitui condi a
flndammta! pa a aceteTar sms processes de desmuot imento econ8mico

com J%slffd sofia/" e que esse objetivo deve ser alcangado mediante,
entre outros fatores, um aproveitamento mais eficaz dos recursos
disponiveis e a preservagao do meir ambience (MRE, 1992:186)

No mesmo documcnto afirma-se que a melhoria das condi-
g6es de vida de deus habitantes sera conseguida promovendo o des-
cnvolvimento cientifico e tecrio16gico dos Estados-parte e moderni-
zando subs economias para ampliar a oferta e qualidade dos servigos.

O Tratado evidencia dais aspectos que norteario a formagao
do Mercosul e configuram um tips de desenvolvimento regional a
ser segundo pelts parses do bloco

O primeiro deles ressalta a forge do mercado e o segundo o
poder da ci8ncia e da tecnologia coma determinantes para a obtengao
do descnvolvimento com justiga social

Ao dar tanta 8nfase a estes dots aspectos o modelo de desen-
volvimcnto intra-regional carre o cisco de se identificar, em escala
menor, com aqdele que aprofundou a desigualdade entre os parses

centrais e perif6ricos
Sabre a forge do mercado na redistribuigio dos recursos es-

cassos, a hist6ria jf demonstrou que a 6nica forma de diminuir a de
sigualdade social e regional - provocada nesse ambito, 6 com a ativa
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participagio de um agence capaz de introduzir o planejamento visan
do corrigir as distort:6es provocadas pele liberalismo econ8mico
Esse agence 6 o Estado, que contrariamente ao que se propala, tem
paper social fundamental a cumprir nessa nova ordem, com redefini-
;ao de suns fung6es visando uma maier eqiiidade.

Quanto ao paper da Ci8ncia e Tecnologia, embora sega impor-

tante elemento para o desenvolvimento, por si s6 n3o garantira a
diminuigao da desigualdade. Se nio inserida dentro de um contexts
de planed;\mento, tenders a aumentar a desigualdade entre aqueles

que possuem e os que nio possuem acesso a investigagao cientifica e
tecno16gica. Bem coho poderf aumentar a desigualdade regional
com a concentragio dos setores de tecnologia de porta no eixo Sio
Paulo-Buenos Aires

A discussio do desenvolvimento no Mercosul remete a consi-

derar um novo espago que compreende o conlunto do territ6rio dos
Estados-parte, coma um novo marco de refer8ncia na anflise de pali
Eicas a serem realizadas n2\ regiio. O processo se assemelha ao que

ocorre hole com a UE, que apresenta polfticas comuns para os dife-
rentes Estados que integram o espago transnacional. No casa Euro-
peu a efetivag5o de politicos comuns demandou um tempo maier
pdas caracteristicas de constituigio do bloch, cuba motivagio inicial
deu-se por motivos de seguranga, no contexts da guerra fda, evolu
indo posEeriormente para suns caracteristicas atuais de uma uniia

predominahtemente econ6mtca

ztA palavra eqtiidade aqui empregada, vai no mesmo sentido utilizado por Wolfe
(1991). Abarca nio s6mente o sentido de que nio .se coloquern barreiras formats
ao direito das pessoas a participar da atividade polftica e econ8mica, maslabrange
o direito dc contar com os melds de subsist6ncia e com o acesso a um conjunto de

servigos pdblicos quc permitam manter um navel adequado de vida. p.21
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Ao considerarmos o novo espago transnacional como soma
das panes, corremos o cisco de trabalharmos com indicadores de
desenvolvimento no Bloch que representariam a media aritm6tica
dos indicadores de cada Estado-nagao. Essen dados trariam uma in-
formagao distorcida da realidade, pols nio contemplariam as diferen
gas existentes entre os diferentes parses que constituem o novo espa
go. O resultados obtidos somando-se os indicadores de coda pris e
brando-se a media aritm6tica, amenizariam e ocultariam a realidade
social concreta existence dentro do Mercosul

Dense modo, na implementagao de politicos dentro do novo
espago transnacional devem ser revistos os dados nacionais, e proce-
derem-se avaliag6es integradas considerando-se a nova realidade espa-
cial transnacional

O Mercosul coma realidade global, deve frazer novak preocu-
pag6es no fmbito da anflise social. Devemos estar convencidos da
exist8ncia delta configuragio com today as implicag6es decorrentes,
particularmente a revisit de antigos concertos, o que nos permitir4
ultrapassar os limites impostor pda exist6ncia do Estado-nagao, per-
mitindo-nos pensar livremente esse nova totalidade.

As implicag6es dessa mudanga de pensamento sio enormes. A
titulo de exemplo, passarf a ser importance objeto de anflise para os
intelectuais uruguaios, argentinos e paraguaios o desenvolvimento do

nordeste brasileiro, que at6 o memento consideram coma pertencen
te a um outro espago que nio Ihe diz respeito. Com o Mercosul, o
nordeste passe a fazer parte de um mesmo espago econ8mico possibi-
litando a livre circulagao de mio-de-obra que poderia migrar para

as regimes maid desenvolvidas do novo espago, gerardo problemas de
adensamento populacional

Uma amostra de um provfvel quadra futuro pode ser identi-
ficado pda presenga massive de brasileiros, conhecidos coma
brasiguaios" explorando a terra no Paraguay em condig6es nio-
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sustentfveis, reproduzindo naquele pals a situagio de pobreza que
vivian no Brasil

No que diz respeito a desigualdade, segundo dados do Unicef
e do Banco Mundial, (ios quatro parses do Mercosul, o Brasil 6 o que
apresenta o mais dramftico quadro social: "o brash/alta,{e a/amen a
pier esrKda «ze«os e uil'e «zerzos do qKe os seas parcefros"." Esse desi-

gualdade existente tende a se acentuar com a integragao se nio to.rem
to rmuladns estrat6gias que evitem o aprofundamento dessas assime-

trias, que na realidade r?produziriam dentro do espago regional o
modelo centro-periferia,23 condenando algumas regimes a um parma '

Dente atraso, enquanto as atividades produtivas e de maior conte6do
de conhecimento se concentrariam num novo centro regional que

provavelmente se articularia no. eixo Sio Paulo-Buenos Aires, coma
oapontamvfriosdocumentos-" ... ,' Segundo Ferrer (1995:66) "f/ o#etiuo de/.Mercos#r no p%ede

ser, pov lo tanto, impTimiv nuevo dtnamismo a estitos de desarroLlo que
profundizan las fractures sociales T las agrestanes al ecosistema".

O processo de integrag5o vem impulsionado principalmente
pdas forges do mercado, e dentre estes, por 'lguns setores mats di-
nimicos coma a industria automobilistica que iniciou a,!ntegragao de
suds ffbricas antes mesmo da formalizagio do Mercosul"

Cf. caderno especill sabre o Mercosul, do Jornal.Folha de Slo Paulo e Claris.
artizo: "Cent.rio Social humilha o Brasil", de 28/01/95. , .

hqui aprovetto a id6ia de Ferrer (1995), embora com outdo conteudo, pols,alla
nfhse considers os parses e a relagao centro-periferia, preocy.pado com uma rela-

Cf. Medeiros (1995) ipg. 3, e caderno especiaj'Mercosul. Folha de Sio Paula
fao de subordlnagio da economic argentina em relagio ibrasileira.
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Por nio existir uma clara politico de desenvolvimento que
articule a politico industrial com outras polfticas de cunho ambiental

e social, esse processo cern levado a uma rfpida ocupagao de espagos
por p'rte de plantar industriais significativas que procuram se insta-
lar aproveitando o quadro de indefinigao na regulamenta$ao de vfri
os aspectos da politico de integragao, particularmente no que diz res-
peito a protegio ambiental.

As ind6strias baseiam-se na legislagao existence nos diversos
parses, e dentro destes, nos Estados e Provincias e at6 mesmo muni-

cfpios, buscando assegurar um direito adquirido que Ihes garanta
uma instalagao definitive antes da adagio de legislag8es que visem
um desenvolvimento integrado do espago-Mercosul coma um todd

A regularnentagao da instalag5o de ind6strias impediria a con-

centragao produtiva em algumas regimes, diminuindo os problemas
ocasionados pele adensamento urbane, em particular a destinagao de
residuos e o uso de recursos hidricos e energ6ticos

Muitas cidades do espago Mercosul vem disputando a instala-
gao de ffbricas de autom6veis, oferecendo em contrapartida redugao
ou isengao de impostor e doagao de terrenos.

Levando ern consideragao somenEe o aspects da ampliagao do
mercado de mao-de-obra, muitas dessas cidades nio I.v.m em ' conta

o impacto ambiental que sera produzido na regiao e que poderf nia
ser compensado pda abertura de novos empregos. Os problemas
arnbientais vio desde a contaminag5o do solo, do ar e dos recursos
hidricos, passando pele adensamento populacional sem a correspon-

deverio investir US$ 3,12 bilh6es. Tamb6m estio fazendo estudos de viabilidade
para instalar.ffbricas no Brasil a Peugeot, a Toyota e a Audi. O Mercosul 6 consi-

do mundi, com vendas atuais de 2,5 milh6es de verculos ano". . Malta, Cynthia -
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dente infra-estrutura ( saneamento bfsico, aqua, energia e16trica,
transported, etc.)

Uma vez mats se coloca a importancia do planejamento e do

papel do Estado nagio como amor fundamental da cent politica na
que diz respeito a implementagao de political de cuneo social

Embora posse parecer contradit6rio falar sobre o fortaleci-

mento do Estado-nagin no memento que estamos discutindo a inte-
gragao regional, tends que considerar que ele ainda 6, e perm'necerf
por um bom tempo, coma o dnico agence disponivel em condig6es
de direcionar o desenvolvimento para a diminuigio das desigualdades
socials .

Um dado importance 6 que a estrutura institucional do Mer-
cosul fortalece o papel do Estado ao manger um carfter intergover-
namental em suas instituig6es, pols as decis6es sio tomadas por con
sense entre os Estados-parte. A responsabilidade dos Estados nag6es
na constituigao do espago transnacional Lorna-se maier na medida

em que nio rica delegada a nenhum agence extra Estado esse tarefa.
A decisio de harmonizagio das politicos p6blicas que denham

efeito de distorcer as condig6es de competitividade" 6 um clara
exemplo de um novo papel do Estado, que cumpre decis6es tomadas
em uma instfncia que nio 6 nacional, mas tamb6m nio chega a ser
transnacional por completo.

Embora aqua, novamente, lorna-se mats evidente a opgao de
desenvolvimento ao vincular as political p6blicas is necessidades do
mercado. Quando na realidade as politicos p6blicas deveriam ter por

6

!cCf. Folha de Sio Paulo, "Dispute por ffbricas cntra na reba final", de Arthur
Pereira Filho

Serif identificadas as politicos piblicas que tenham efeito de distorcer as con
dig6es de competitividade, e elaborar-se-a, kinda em 1995, programs para sua eli
rninagao ou harmonizagao"(Medeiros, 1995:2)
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objetivo diminuir as desigualdades prornovidas pele livre mercado
Ao vinculf-las as necessidades de mercado, purr e simplesmente, car-

re-se o cisco de aumentar a desigu:\made social e regional e impedir
que o Estado cumpra o papel de agence fundamental na busch de uma
maier eqtiidade

4. O Mercosul e a problemftica ambiental: situagao atual

Um ano apes a assinatura do 7ra ado de .4ssz£nfao, os quatro
chefes de Estado reuniram-se para acertar uma posigao comum dos
parses do Cone Sul em relagao iquestao do desenvolvimento
econ8mico e da protegao ambiental. Fruto dessa reuni£o 6 a
Z)ec/4raf#o de Cane/a, documents que tinha homo objetivo unificar
as posig6es para a Confer6ncia das Nag6es Unidas sabre Meir
Ambience e Desenvolvimento.28

Embora na base preliminar do processo de integragao, de 1991
a 1994, dos ll subgrupos de trabalho constituidos nenhum tratasse
especificamente da questao ambiental," alguns desses subgrupos
constituiram comiss6es para tratar da temftica no seu fmbito de res-
ponsabilidade. E o cano dos subgrupos de trabalho acerca de Pol£tica
Energ6tica e Politico Industrial e Tecno16gica.3'

ZsGazeta Mercantil. 21/02/92

'Esse 6 um aspecto importante a ser considerado, e que demonstra a fragilidade de
articulagio das organizag6es governamentais e nao-governamentais ligadas a pro-
blemftica ambiental. A titulo de exemplo comparativo, os sub-grupos originals
elam 10, somente foi incluido o d6cimo-primeiro grupo, Relag8es Trabalhistas,
Emprego e Seguridade Social, apes pressao de entidades sindicais e outras organi-
zag6es da sociedade civil

"As informag6es sobre as reunites dos sub-grupos de trabalho, bem como das
Reunites Especializadas de Meld Ambiente(REMA) que servo citadas a seguir
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A parter de novembro de 1993 iniciou-se um processo de reu-
nites peri6dicas para se tratar especificamente do temp ambiental

At6 Dezembro de 1994 ocorreram cinco Reunites Especializadas

de Meir Ambience(REMA), coma slo conhecidas. A REMA tem por

objetivo a formulagao de recomendag6es ao Grupo Mercado Comum,

org5o executive do Mercosul, "gz£e assqwre?zz ma l&ga'lch prore@o da
maid ambimre no marco do pracesso de £7ztegxaMo rqfo/zar

Nessas REMAs discutem-se propostas relatives a adagio de

uma politico ambiental comum. Na 2a. FEMA,. a Argentina
apresentou proposta sabre "Diretrizes bfsicas em materia de Politica
Ambiental". E o Brasil, baseado nessa proposta apresentou

documents aprovado na 3a. REMA, junho de 1994, apontando
diretrizes bfsicas em materia de politica ambiental para serem
adotadas no fmbito do Mercosul.''

Na dltima REMA, dezembro de 1994, antes de entrar em vi-

gor o Mercado Comum, discutiu-se a institucio.nalizagio de um or-
ganisms junta ao Grupo Executivo do Mercosul para tr'tar de ques-
t6es relatives ao Meld Ambience.

Em agosto de 1995, na reuniio do Conselho do Mercado
Comum em Assungao, a Reuniio Especializada de Meld Ambience
se transformou em Subgrupo de Trabalho-6 (SGT-6) do Meld ambi-
ente. institucionalizando-se dense modo a tem4tica ambiental na es-
trutura do Bloco.

A institucionalizagao de um Subgrupo de Trabalho especifi-

camente para tratar da problemftica ambiental era uma reivindicagio

forum obtidas dos Boletins de IntdgraS:ao latino-Americana n ' 12, 14 e 15, publi '

cados peso Minist6rio das Relag6es Exteriores.

BH:X XZIEhf :s:.==:::n.=
de Mercosul", p. 6
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dos t6cnicos governamentais e das ONGs ligadas .\o temp. O tuba
Iho do SGT-6 seri complexo pois a area ambiental permeia quake
Eodos os outros grupos de trabalho, e a harmonizagio de regras entre

os quatro parses demandarf um cerro tempo, dada a disparidade da
legislagio ambiental entre os parses do bloco."

Segundo o Secretfrio Nacional do Meir Ambience do Brasil e

coorderiador do SGT-6, Haroldo Mattos de Lemon, a harmonizagio
deverf acontecer a m6dio puzo pris, no memento, uma das princi-
pals tarefas do. grupo 6 a anflise de restrig6es ambientais aos produ-
[os do Bloch.'

5. A realidade ambiental no Mercosul

As caracterfsticas ambientais do espago Mercosul, englobando
as regimes da Argentina, Brasil, Uruguaie Paraguai, se consideradas
no seu aspects global tomam uma grande relevfncia. O espago con-
siderado, possue ecossistemas sui-generis e uma riqueza vegetal e
animal com grande diversidade. Podemos encontrar desde gigantes-

cos campos (Pampas) com caracter£sticas peculiares abrangendo o
eerrit6rio de tr8s parses(Uruguai, Argentina e Brasil); o Pantanal,
ecossistema do qual existed pouquissimos no Planets e 6nico em seu
tamanho (atinge dos parses do Bloco, o Brasil e o Paraguay), e outros

ecossistemas tfpicos de regimes quentes (Amaz8nia, caatinga, cerrado)
cano de regimes extremamente frias (Sul da Argentina)

33 "A legislagao brasileira 6 mats ampla e avangada do que a do Paraguay, Uruguay
e Argentina", Cf. Gazeta Mercantil, 15/12/95, "lSO 14000 acelera acordo ambien
!al", de Neuza Serra, p. 8
34Lemos exemplifica afirmando que um produto quimico pode ter seu mercado
exportador reduzido porque sua comercializaS:ao 6 proibida em algtms pafscs. Cf
Gazerta Mercantil, 15/12/95, "lSO 14000 acelera acordo ambiental", de Neuza
Serra, p. 8.
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Todd elsa diversidade tem uma importancia vital nos padr6es

globais devendo ser considerada como patrim8nio inalien4vel e que
deve ser preservado pecos parses que integram o MERCOSUL, o que
df uma medida da importancia da definigao de uma polftica ambien-
tal comum.

A possibilidade de integragao das politicos ambientais dos
diversos parses que integram o Bloch deve ser encarada coma um

passe importante no enfrentamento dos problemas ambientais glo-
bais que ultrapassam os limited territoriais dos Estados-nag6es. A
abordagem dos problemas ambientais torna-se dais eficaz quando
nio sio consideradas as fronteiras nacionais. Os limites de aborda-

gem sio definidos pelts ecossistemas, as bacias hidrogrfficas, as pos'
sibilidades de difusio atmosf6rica, e assam por dianne.

No entanto a integragio nos graz outros problemas que reme-
[em inecessidade da exist8ncia de um agente que desenvolva as agnes

necessfrias ipreservagio e conservagao dessa biodiversidade
E neste casa, e em muitos outros semelhantes, que torna-se

necessfria a presenga do Estado coma agence capaz de executar o
planejamento necessfrio a um desenvolvimento sustentfvel que
cornpatibilize a necessidade de integragao dos mercados com a neces
sidade de se manger condig6es de vida diana aos habitantes do Mer-

cosul. sends um dos deus condicionantes a integridade e recuperagao

dos ecossistemas da regiao
Destacada a importfncia da integragio coma parte do probes'

so de globalizagao e o novo papel que desempenha a temftica ambi-
ental na agenda internacional, a compreensao da articulagao desses

dais aspectos da "nova ordem mundial" 6 importante par ' se definir
political - internacionais, transnacionais ou no imbito do Estado-
nagao - e agnes nio institucionais que tendern a tamar relevfncia
devido a uma maier presenga e eficfcia da ONGs.
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No Mercosul estio se desenvolvendo agnes de cooperagao
que, se bem dimensionadas, tornar-se-io permanentes e se constitui-

rAO em uma pratica nas institulg6es transnactonals que vlerem a se
formar no novo espago regional

Importantes projetos regionals coma a Hidrovia Paraguay-P.trad
estio tendo a participagao das ONGs na sua preparagao. A hidrovia
poderf afetar o fluxo de fguas no Pantanal alterando todd o ecossistema

No m8s de Dezembro de 1995, o Comity responsfvel pda obra reuniu-
se com 50 0NGs em Punta Del Este, por decisio tomada pelts Minis
Eros das Relag6es Exteriores dos cinco parses que o constituem.3S

Uma vez caracterizada a dimensio e a complexidade dos ecos-

sistemas envolvidos no Mercosul, o exemplo .tcirna demonstra que
somente a participagao de amplos setores abrangendo organizag6es
governamentais e nao-governamentais, possibilitarf um adequado
enfrentamento dos problemas ambientais da regiao.

6. Conclusio

A dimensio ambiental no Mercosul deve ser considerada den-

tro da perspective de desenvolvimento dos parses que integram o
bloco econ8mico e daqueles que estio por vir a se integral.

Embora os espagos territoriais nacionais devam permanecer

coma marco de refer6ncia na execugao das polfticas pdblicas por par-
te dos Estados-nag6es, hf que se empreender um esforgo de planifica-
gio do desenvolvimento dentro de uma nova perspectiva englobando
o espago territorial dos parses integrantes do Bloch.

"Cf. Gazeta Mercantil, 07/12/95, "Hidrovia Paraguai-Paran;i teri participagao de
ONG" , P. A-7.
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S6 o planejamento do desenvolvimento dentro do Bloch
Econ8mico permitirf a diminuigao das desigualdades sociais e regio-

nals que existem e que servo acentuadas a se perm'necer o modelo
atual.

O Subgrupo de Trabalho-6, do Meld Ambiente, juntamente
com a preocupagao acerca das restrig6es ambientais aos produtos do
Bloco deve se aprofundar na anflise dos impactos ambientais atuais e

futures da integragao.
O aumento do fluxo comercial entre os parses do Mercosul

v8m acentuando a necessidade da constituigao de um eixo rodovifrio
S5o Paulo Buenos Aires, que por sua vez traria inGmeros problemas

ambientais casa nXo deja bem dimensionado.
Na discussio dos diversos tragados possiveis tende-se a lever

em consideragio apenas os impactos ambientais diretos causados pda

rodovia, privilegiando os percursos que nio atravessem nenhuma
reserva eco16gica ou florestal.36Numa perspective de desenvolvimen-
to sustentfvel, a16m dos impactos diretos, hf que se considerar os

impactos ambientais indiretos e que poderao diminuir a qualidade de
vida das luturas gerag8es, particularmente aqueles relacionados com a
intense urbanizagio que a rodovia turf para as reglaes que estario
sob a sua influ8ncia. Problemas tats porno, aumento do consumo de

energia, de fgua potfvel, saneamento bfsico, habitagao, qualidade do
ar estio entre os mats importantes.

A16m dos problemas de adensamento populacional, com suns
inevit4veis consequgncias, o eixo vifrio atravessaria a Mata Atlantica,
um dos ecossistemas mats frfgeis e mats rico em diversidade do Pla-
nets e que nio este de todd incluida em reservas.

Levando-se em consideragao que 6 praticamente inevitfvel o

investimento em infra-estrutura para a melhoria do eixo rodovifrio,

"Cf. Montoyo et al. (1995). "A interiorizagio da Rodovia do Mercosul ', p- 33
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e que certamente pelts menos no horizonte pr6ximo aumentarf o
desenvolvimento no eixo citado, hf que se priorizar estudos que
contemplem as diversas possibilidades de desenvolvimento no eixo

Sio Paulo-Buenos Aires, possibilitando ampliar o conhecimento da
realidade atual em todos os deus aspectos; econ8rnico, social, politi-
co, urbane, bio16gico, cultural, etc

A riecessidade urgente de pesquisa flea evidenciada com
apenas um exemplo que revels o nosso profundo desconhecimento
dessa regiao que formarf um novo centro cultural, politico e
econ8mico na America Latina. Nos referimos a uma importante
descoberta cientifica no campo da biologic neste fim de s6culo, o
encontro de um novo primate at6 entio desconhecido pda cigncia
muito pr6ximo de olde poder4 passat a rodovia Sio Paulo Buenos
Aires. A esse desconhecimento do patrim8nio gen6tico se acrescenta
o desconhecimento de outras areas homo a social. a hist6rica. a
urbana, e muitas outras

O planejamento lorna-se absolutamente necessfrio para iden-
tificar as areas onde ocorrerf um maier adensamento da malha urba-

ne e proper medidas para minorar os problemas que se apresentarao,
bem coma identificar aquelas que devem ser reservadas para a preser-
vagao da biodiversidade.

Dado o ritmo atual de aumento de fluxo vifrio e de instalagao
de plantar industriais visando o Mercado Comum a anflise da situa-

gao ambiental e apresentagao de propostas nio pode ser postergada
A implantagao de ind6strias vem sends feith levando em considera

37

}7Refiro-me ao Mico-Lego dourado de cara preta que foi localizado pr6ximo ao
litoral na fronteira entre os Estados do karan;ie Sio Paulo. Por ser um grande
vertebrado, primata, sua descoberta trouxc perplexidade ao mundo cientifico na

d6cada de 90. Sup6e-se que existem menos de 300 exemplares na regiio bastante
pr6xima a rodovia que lila S5o Paulo aos Estados do Sul
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gio as vantagens relativas que estes obt6m no Municipios, Estados e
Prov£ncias. Aqueles que podem oferecer maiores vantagens, sio aque-

les que if possuem melhores condig6es de compe'itividade regional, a

que trac um aumento da desigualdade regional, e o agravamento dos
problemas migrat6rios e de poluifao urbana.
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Acessos a Problemftica das Enchentes
Urbanas: contribuig6es para a integragao

das dimens6es natural e social

MARCOS ANTONIO MATTEDI

1 - Considerag6es iniciais

O fen8meno das enchentes urbanas vem se constituindo em

um dos problemas mats intensos e socialmente disruptivos que se
abated no mundi atualmente. Ao mesmo tempo, verifica-se que a

preocupagio com o aumento dos impactos negatives desencadeados
pda sua ocorr8ncia tem adquirido importancia crescente, na medida
em que, evidencia-se que sua incid8ncia vem sends potencializada
pda aWaD humana, o que significa dizer que essen problemas deixam
de ser interpretados coma fen8menos ocasionais ou acidentais. A16m

disco, nas 61timas d6cadas, vem sendo reforgada tamb6m a hip6tese

[)outorando em Ci8ncias Sociais no IFCH/UNICAMP
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que na base dos condicionamentos estruturais que desencadeiam esse
problems encontram-se opg6es por modalidades de desenvolvimento
s6cio-econ8mico. Em termos gerais, a experi6ncia internacional de-

monstra o aumento relative de desutres provocados por enchentes
ICAPUTO, 1984, p. 15-19). No entanto, a major parte dos castes, con-

centra se em parses em desenvolvimento, onde a predominancia de pa-

dr6es de desenvolvimento baseados e muitas vezes sustentados, pda
sobreutilizagio dos recursos naturais, corno tamb6m pda concentragao
urbane, parece desempenhar um papel decisivo na ampliagao da vul.

nerabilidade a que as populag6es desses parses encontram-se expostas.
Apesar da crescente inversfo de recursos em mecanismos de

confrontagao - medidas estruturais(obras de contengao e melhora-
mento fluvial) e medidas nio estruturais (previsao e prevengao) -, o
que tem predominado em areas urbanas 6 o aumento gradativo dos
riscos nas iltimas d6cadas. Este dificuldade de previsao e manejo sa-

tisfat6rio em termos da implementagao de mecanismos de planeja-
mento de sua ocorr8ncia vem estabelecendo um expressive desafio ao
desenvolvimento socio-econ8mico das regimes expostas a esse tipo de

problems. Nas sociedades modernas, nio obstante o peso crescente
da mobilizagao sociale a magnitude de recursos(p6blicos e privados)
voltados para sua confrontagao, a complexidade do problema e a sua
recorr8ncia tem fortalecido o paper do seton p6blico como um dos

priricipais atores envolvidos nos processes de mitigagao dos impactos
gerados

Em que pele esse relevfncia sociale politico da problemftica
das enchentes urbanas, o problems nio se constitui num fema muito

popular tanto nas linhas de pesquisa cientffica, quando na agenda
politico. Pode-se dizer, inclusive, que o estudo dos impactos socials
provocados por enchentes permanecem um campo de investigagao
sub-explorado, face o conjunto de temps que comp6em as linhas de
pesquisa em nossas universidades. Os argumentos mais utilizados
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para justificar esse situagao sio diversos, e se estendem da.pouc ' evi-
d6ncia socio16gica do problema -- fido homo produzido pda natureza
ou coma 16gico da natureza das coisas -, at6 a pr'f'r8ncia por ques-
t6es. tides coma socialmente mats relevantes, coma por exemplo a

ubiqiiidade da mis6ria, o desemprego. estrutural, a dissolugao dos
padr6es tradicionais de interagao sociale o aumento da viola.ncaa? a
intensificagio da dinfmica de globalizagio e os efeitos contraintuiti-
vos da fragmentagao 6tnico-religiosa, etc. O cerro mesmo 6 que em
nosso pals n5o dispomos de centres de pesquisa, ou mesmo peri6di-
cos especializados que problematizem elsa temftica, por 1larte da
sociologia. Consequentemente, o acesso a informag6es atualizadas e
teoricarnente consistentes sabre a organizagao social frente a emer-

g&ncia, a percepgao das populag6es atingidas, a cap'cidade de apron '
dizado e auto-organizagao dos adores envolvidos, political piblicas e
conHitos de interesses, enfim todd um conjunto de informag6es fun-
damentals, para implementagio de progr'mas e estrat6gias de con-
frontagao dos impactos, nio se encontram a disposigao dos planeja-
dores e tomadores de decisis.

No entanto, um conjunto de caracteristicas especificas fazem
do estudo das relag6es entre a tend8ncia de agravamento do proble-
ms em areas urbanas e o comportamento socio-politico um /ochs

privilegiado de atengio das ci8ncias sociais em gerale da sociologia
em particular. As quest6es mats relevantes dizem .respe'to, por. um
lada, as correspon(i8ncias entre freqii6ncia/intensidade e condicio-
nantes socio-econ8micos; e, por outdo, as quest6es politico-
institucionais relatives a dinfmica do sistema de respostas governa-

mentais, no que toga a relagao entry demandas socials, disponibilida-

des de processamento institucional e respost's do setter p6blico.
Cape destacar, ainda, que o estudo do problema das enchentes

vem induzindo tamb6m novos questionamentos no plano epistemo-

16gico. Situada nos pontos de intersegao entre sociedade/natureza, o
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problems das enchentes inscreve-se dentro daquilo que se convencio.

nou denominar coma problemftica ambiental; ou deja, a percepgao,
por parte dos campos cientifico e politico, dos riscos relativos a ma.

nutengio dos padr6es predominantes de interagao socieda-

de/natureza. Nesse sentido, tanto do panto de vista das press6es
sociais sobre a capacidade de suporte dos ecosistemas, quando dos
impacto? causados pda natureza na organizagao social, a abordagem
do problems das enchentes suscica o desenvolvimento e aplicagio de
uma nova perspective de enquadramento da dinfmica s6cio-
ambiental por parte da sociologia

Um dos aspectos epistemo16gicos mais significativos diz res
pesto a necessidade de integragao conceptual das dimens8es social e

natural na abordagem do problema. E elsa necessidade vern repercu-
tindo, tamb6m, nas estrat6gias convencionais de construgao do obje-
to na sociologia, que se caracterizavam por um enquadramento uni-

dimensional, ou deja, em outros termos, por uma representagio par-
tial pois tendia a construir o fen8meno somente de uma perspectlva.
A necessidade de integrar ordens distintas de conhecimento, possibi-
litou a introdugao de estrat6gias multidimensionais de construgao do
obl.eto, que baseiam-se no reconhecimento do aumento de possibili-
dades de relag8es, combinag6es e conex6es entre os elementos a se-

rern analisados, na sociologia, ou deja, um novo sisterna de coordena-
das conceituais

Em nosso panto de vista, um primeiro desafio para aborda-
gem do problema das enchentes consiste na possibilidade de tradugao
te6rico-metodo16gica do problems. Trata-se, inicialmente, de enfren-
tar a questao te6rica de coma conceber as dimens8es sociale natural

que compdem o problems das enchentes urbanas do panto de vista
socio16gico? Considerando essen aspectos, nossos objetivos neste
arttgo se concentram primeiro na tentativa de definigao do problems
das enchentes de uma perspectiva multidimensional relacionando as
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dimens6es social e natural; e, em segundo, na tentative de determinar

o que representa, sociologicamente, a an41ise do problems. Nesse
sencido, iepois dessa breve problematizagao dos aspectos bfsicos que

comp6em e envolvem o tratamento do problems das enchentes ur-
banas (1), na segundo segao, apresentaremos o concerto de situagao de
emerg8ncia homo uma sugestao de enquadramento multidimensional
do objeto, construido do panto de vista socio-ambiental (11). Na ter-
ceira segal exploraremos as relag3es sugeridas pda emerg8ncia da pro
blemftica ambientale a constituigao da sociedade do risco cano uma

resposta da sociologia iquestio ambiental (llD. Na iltima segal, num
exercicio de sintese, apresentaremos algumm sugest6es qV)

2 - Estrat6gias Te6ricas para Definigao do Conceito de Situagao
de Emerg6ncia

Coma ,ssinalamos anteriormente, o fen8meno das enchentes

constitui um objeto de anflise multidimensional. As evid6ncias mats
salientes dessa caracteristica se refletem no tata de uma enchente po '

der representar simultanearnente o resultado da manifestagao de um
fen8meno social. como tamb6m de um fen8meno natural. Decorre
tanto da dinfmica de funcionamento do ciclo hidro16gico, da com-

posigao geomofo16gica e das condig8es metereo16gicas, quando da
comportamento humana frente ao ambience. Nesse sentido existem
na bibiografia especializada sabre o temp concepg6es analiticas que
exprimem o problema coma um fen8meno natural (produzido pda
naturezal destacando os fatores desencadeadores do events
(metereo16gicos, hidro16gicos e morfo16gicos), bem coma. relaciona
do coma fen8meno social (produzido pda sociedade), enfatizando s
sequ8ncia diacr8nica (pr6, trans e p6s-impacts) Nio estranha, por-

tanto, que o problems venha sendo enquadrado de muitas perspect:'
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vas conceituais. A temftica tem side definida por ge6grafos sociais
come hazards, e o interesse principal dessa orientagao se revere as
formas corno as enchentes sio percebidas e quaid sio os padr6es de

ajustamentos das comunidades (DRABECK, 1986, p. 3). Do ponte
de vista da anflise de political p6blicas o problema das enchentes
urbanas tem fido configurado no conjunto de estudos conhecidos

coma emerging m'znagemmt e ocupa-se com o comportamento do
sistema politico(McLOUGHLIN, 1985). Na tradigao socio16gica o
problems das enchentes tem fido interpretado atrav6s de doin typos de

abordagens principais. Do panto de vista macro atrav6s da nogao de
desastre, enquanto do panto de vista micro atrav6s da nogio de risco

DRABECK, por exemplo, abordando o fema dos desastres

sugere que uma enchente poderia ser definida como um "problems
social nio rotineiro" (1989, p. 259). Em sua concepgao convencional

os "probjemas sociais" correspondem a disfung6es provocadas pda
disrupgio dos valores e padr6es de interagao social admitidos cano

vflidos por um grupo, decorrente de mudangas sociais ou culturais;
Hesse casa a exist6ncia de um Lipo de problerna social Lorna possivel a
exist8ncia de outro (HUMPHREY, 1953, p. 4). Em contraste com
elsa concepgao convencional de problema social, a especificidade de

um problems social como uma enchente residiria no grau de excep-
cionalidade ou surpresa relativa a sua ocorr8ncia. Nesse sentido,

homo argumenta DRABECK, quando uma determinada regiao vem
sends monitorada e sistemas de defesa tem fido implementados, as
respostas podem tornar o problems rotinizado, nio se constituindo,
portanto, em um desastre, devenda ser explorado de forma convert
cional (1989, p. 261).

De faso, a excepcionalidade e a freqii6ncia constituem aspec-
tos importantes para definigao problema. Entretanto, as evid8ncias
obtidas na anflise de castes coma as regimes da Provincia del Chaco
na Argentina (CAPUTO, 1984, p. 19-32), o Vale do Rimac no Peru
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(MASKREy, 1985, P.' 168-172), ou o Vale .do Ical.a{ (MATTEDI,
1994, P. 41-69) para refer os exemplos mats pr6ximos . parecem
demonstrar que apesar do lingo convivio com situag6es.dense Lipo,
onde foram i mplantados sistemas defensivos, ainda nio foram gera-
dos formal adequadas e eficazes de rnitigagao dos impactos destruti-
vos produzidos pele fen8meno. A16m disso, ao contrano, a exp'r ''
gncia acumulada nessas regimes parece reforgar o denso comum de

que "a pier enchente sempre etta por.vir". Com efeito, nos p:T::
que ao acentuar o carater excepcional.de sua ocorr8ncia, DRABECK
destituia sociedade de sua fungao efetiva no agravamento do pro-
blems, if que a excepcionalidade s6 pode ser pensada.desde a persp'c '
riva exterior ao social, portanto, coma o resultado de um fen8mena
eminentemente natural. Em nosso ponte de vista, as caracteristicas

peculiares da estrutura social de coda comunidade atingida acabam

por amplificar a repercussao dos impactos ', assam, estendendo espa-
cialmente a distribuigao dos riscos.

Numa perspective inverse, PELANDA atribui ao social a
centralidade na constituigao de um desastre. Segundo o raciocinio do

actor, o aspects mats significativo para anflise de um fen8men.a
.omo uma enchente consiste na consideragio da condigio de
normalidade" que precede o events. Este lipo de anflise .concentra-

te no diagn6stico do lipo de organizagao social caractenstica da situ-
agao social pr6-impacto. O tips de organizagio social,. se.gundy. o
autoF. exerce urns influ8ncia decisiva no grau de vulnerabilidade das

populag6es ieventos disruptivos de. typo e intensidades variadas
Com base no principio de continuidade, o autor sustenta que as sltu-
ag6es encontradas no contexto p6s-impacto podem ser entendidas
coma uma extensio das condig6es socials vigentes na face pr6-

impacto. Etta perspectiva, coma podemos perc'ber, .distancia-se da
prmctpio - muito iisseminado na literature.t6cnica sobre o fema - de

onsabilidade limitada" da estrutura social nas condig6es gerais que
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configuram o evento. O argumento apresentado por PELANDA
incorpora a hip6tese da "responsabilidade total" da organizagao social

na constituigao de pr6-condig6es de vulnerabilidade, mesmo quando
o agence deflagrador do events pods ser identificado com fatores
naturais. Nesse casa o problems resultaria da incapacidade social de
prvemr ou amenizar os impactos adequadamente (1982, p. 510). De
acordo com esse panto de vista, uma enchente exprimiria a materia-
lizagao da vulnerabilidade social em situag6es de desastre

Na verdade as miltiplas causes associadas a ocorr6ncia de de-

sastres cern favorecido abordagens que baseiam-se numa distingao dos

impactos mediante a diferenciagao dos deus condicionantes. Seguindo
esse tipo de raciocfnio, ALBALA-BERTRAND argumenta que os
desastres podem ser divididos em dois Brandes grupos. Os desastres

naturais sio causados por eventos naturais (terremotos, enchentes.
furac6es, etc.), enquanto que os desastres produzidos pele homem
decorrer;am de rupturas nos processes regulares de funcionamento
do sistema (guerras, recess6es, falhas tecno16gicas, etc.). Segundo o

actor, a distingao resultaria do fate que desastres produzidos pelo
homem corresponderiam a fen8menos desencadeados endogenamen
te homo resultado de processes decorrentes da dinfmica de funcio-
namento da sociedade. Jf os desastres naturais, e, entre as enchentes.

resultam de condicionamentos ex6genos, homo um evenED natural

externo. Entendida dessa perspecciva uma enchente corresponderia a
urn desastre natural, e se discinguiria de outros desastres naturais

pri.ncipalmente pda duragao e intensidade de deus impactos (1993, p
8-9). Ao contrfrio dessa tend8ncia que baseia-se na diferenciagao
conceptual entre o social e o natural como pontos de refer8ncia opos-

tos, nosso esforgo concentra-se tentativa superar este separagao
Em nosso panto de vista estes dilemas conceituais exprimem

os impasses de fundamentagao epistemo16gica da questao ambiental
na sociologia. A quest5o ambiental foi incorporada inicialmente na
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sociologia, no fmbito de preocupag6es restritas a sociologia rural: na
medida em que o relacionamento entre grupos humanos e o ambien-

ce biofisico sempre constituiu o objeto central dessa especializagao

Qualquer inc8ndio agricola, nesse sentido, do porto de vista ambien-
tal, constitui um impacto, pols redux drasticamente a quantidade e
variedade bi6tica existence, caracteristica elsa que definirf a biodiver-
sidade existence. Tamb6m a sociologia politica assume uma posigao

de destaque no tratamento da questao ambiental, principalmente
pda preocupagio corn a orientagao eco16gica de .certos movimentos
sociais. No entanto, o mats importance circuito de contato da com a

problemftica ambiental parece ter se estabelecido atrav6s da contri-
buigao disciplinar nas Anflise de Impacts Ambiental. O contata
direto com outras tradig6es disciplinares levou a sociologia a se con-

frontar com concepg6es de natureza muito diversas das suas, obri-

gando a sociologia a redimensionar as estrat6gias convencionais de
construgao do objeto (MILANACCIO, 1990, P 39-40)

Do ponto de vista disciplinar 6 possivel identificar pele .me-
mos dual novak tend&ncias de construgao dessas relag6es, ou mellor,
6 possivel identificar dual 16gicas de construgio do .objeto do pont.a
de vista socio-ambiental. A primeira tend&ncia denominamos de
revisionismo", e caracteriza-se pda tentative de extrair seus recursos

t6orico-conceituais a partir de uma reconstrugao do problema ambi-
ental baseando-se na operacionallzagao dos recursos conceituais ex-
traidos do pensamento socio16gico clfssico (LEFF, 1986; 1993;

BENTON. 1989; O'CONNOR, 1991). A segundo tend8ncia identi

flea-se pda negagao da centralidade do pensam'nto clfssico, configu-
rando, pelo contrfrio, um movimento epistemo16gico que poderia-
mos denominar de "fundacionismo", pris baseia-se na hip6tese da

singularidade da questao ambiental funder um novo marco de refe-
r8ncia te6rico-metodo16gico (DUNLAP, CATTON, 1979;

CATION, 1982; BUTTEL, 1987; BECK, 1993)
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Considerando a interdepend8ncia da relagao socieda-

de/natureza, pode-se afirmar que o ambience pode representar simul-
[aneamente um substrate objetivo Coda realidade social. coma tam

b6m um expressio simb61ica de nossas representag6es. Concebida

dessa perspectiva a questio ambiental pode receber uma solugio d6
price: serif possivel caracteriza-la de um porto de vista realista, no

qual o ambience corresponderia a uma entidade objetivamente exis-
tente e as subs propriedades sio independentes da exist8ncia de mo-
delos cognitivos para a sua representagio; por outro lada, destaca-se

uma posigao que denominaremos subjetivista que sustenta que as
propriedades da questao ambientale de uma enchente s:o constitufdas

por agentes cognitivos em furtgao de processor culturais especificos e
variances. O enquadramento dessa dupla caracteristica dos processor
arnbientais parece representar urn passo decisive para integragao tanto

das influ6ncias exercidas peso ambiente na organizagio social, quanto
pda organizagao social na dinfmica de funcionamento do ambience

O desenvolvimento e aplicagao do conceito de situagao de emergan-
cia pressup8em a consideragao desses aspectos, no sentido de estabe-

lecer uma visio integrada da interagio entre sociedade e natureza que
concorrem para constituigio do fen8meno das enchentes

Por exemplo, KREPS definindo desastres coma eventos n5o
rotineiros, dramfticos e sistematicamente ameaQadores. chama a
atengao para o cato que desastres poderem ser vistas homo £en8me-
nos, ao mesmo tempo, deperidentes e independentes da unidade soci-
al em que se abated. Com base nessa nogao o autos estabelece um,

definigao que intercala "dimens6es de medida" (ffsica, temporal e
social) e as "propriedades dos desastres" (eventos, impactos, unidade

social e respostas) (1989, p- 222). Como pode-se observer, explicita-se
o esforgo de combinar as dimens6es social e natural; ., n.sse sentido.
quando pensamos uma enchente poderiamos caracterizar a dimensio

natural enfatizando os componentes relatives ao events, enquanto a
16C
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dimens:o social syria representada atrav6s da 8nfase aos componentes
relativos aos impactos; mas deixariam de lado a dimensio social .rela-

tive ao agravamento do proprio evento, coma se constata a parter da
anflise da ocupagao espacial. . ..

Como vimos urn passe inicial para o tratamento do problems
das enchentes passe pda superagio de estrat6gias unidimensionais de

construgao do objeto. A introdugao do .concerto de sttuagao de
emerg8ncia procure definir o fen8meno das enchentes integrando
analidcamente as dimens6es social e natural no sentido proposto .poT
KREPS. No entanto, em nosso ponte de vista, um problema inicial

para o estabelecimento de uma conceitualizagao multidim :nstonal
passe pda ecluiva18ncia dos indicadores extraidos .de estrat6.1ls .e
r.squish distintas como sio o casa das ci8ncias socials e das .ciancias
r..urals. Nesse sentido, uma alternativa situa-se na explicitagao .e

decomposigao das dimens6es que formam o concerto de situagao de
emerg8ncia, antes de estabelecer deus indicadores.

3 - Padr6es de Representagao da Questao Ambeintal e Situag6es

de Emerggncia

A definigio do problemas das enchentes urbanas mediante a
formulagio e aplicagio do concerto de situagao. de emerg6ncia cons.u-
tuia tentative de integragio das dimens6es social e natural na anflise

do problema. Ao mesmo tempo s'demos. que o concerto de sin aWaD

de emerg&ncta sugere formas especificas de interagao entre as diner
foes social e nat.ral, onde as relag6es entre sociedade/natureza .s'
estabelecem mediante um intercimbio tanto do panto de vista social

atrav6s das press8es exercidas pda organizagao social, .quando natural

pecos impactos pda ocorr8ncia do evenED. A especificidade..dessas

relag6es' se traduzem mats explicitamente na constituigio daquilo que
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se convencionou chamar de sociedade do risco ou vulner6vel, im

pactos negativos. E desse aspectos maid gerais e caracteristicos a sodas

as situag8es de emerg8ncia que nos ocuparemos nessa segio.

Existem muitas estrat6gias de conceber as relag6es entry socieda-

de e natureza. Uma das formal maid conhecidas e amplamente empre-
gadas tem fido atrav6s do conceito de capacidade de suporte
(DEWAR, 1984; GALLOPIN, 1986; r-ROGAN, 1993). Tamb6m a
utilizag5o da energia como urns varifvel tem side empregada por
alguns soci61ogos para caracterizar as relag6es entre 'socieda-

de/natureza (ROSA, MACHLIS, KEATING, 1988, P. 149-172). No
entanto, homo destaca GIDDENS, na sociologia demos encontrado
dificuldades para desenvolver u rna avaliagio sistemftica dessas rela-
g8es (1991, p. 17). Em nosso panto de vista essay dificuldades decor-

rem da predominancia de uma 16gica diferencial de construgao do
objeto na sociologia. Trata-se da tend8ncia disciplinar de separar o
mundi humana (social) do mundi nio-humana (natural/transcen-
dental), caracteristico das estruturas de pensamento modernas
(LATOUR, 1994, p. 16). Nesse sentido, as imagens da interagao so-

ciedade/natureza predominantes na tradigio clfssica da sociologia,
com as quaid costumamos representar o objeto socio16gico tem side
configuradas mediante a operacionalizagao de elementos decorrentes do

mundi humana, de forma independence da natureza. A emerg6ncia da

problemftica ambientale as dificuldades de se estabelecer disciplinar-
mente estrat6glas conceituais originais ]angou a sociologia numa esp6cie
de crise de identidade(MILANACCIO, 1990, 4C)

A preocupagao com os impactos relatives ao crescimento da
populagao, o processo de autonomizagao do mercado e a sobreutli-
zagao dos recursos naturais, e da ambiva16ncia do desenvolvimento

tecno16gico tem predominado no debate sobre as caracteristicas das

relag6es entre sociedade/natureza na sociedade moderna. Essen pro-
blemas tem side incorporados no debate socio16gico atrav6s de dais
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modelos de :\nflise da relagio entre modernidade e ambience. Por um
Indo tem side representado atrav6s da nogao de modernizagao eco16-

gica; e, por outro, atrav6s da nogao de sociedade do risco (MOL,
SPAARGAREN, 1993, p. 432). Para alguns soci61ogos as caracteris-

ticas da relagio entre ambience e modernidade podem ser diferencia-
das atrav6s da anflise do papel conferido a ci8ncia e tecnologia na
confrontagao desses problemas.

A "modernizagao eco16gica" replete a manifestagio de um

novo escopo politico de agro sabre os problemas eco16gicos. Maid

especificamente, exprime a mudanga da percepgao ?ocial em porno da
questao ambiental, 'que tem fido gradualmente deslocada .de uma .po '
sigao perif6rica, para uma posigao central na agenda politico-
institucional da sociedade moderna; ou deja, exprime o abandono de

uma concepgao de sociedade em que o ambience constitui um fatter
exterior a organizagao social. Por outro lada, exprim ' .tamb6m. a
[ransigio do que se convencionou chamar de "sociedade industrial"

uma organizagio social de produgao e de consume baseada

numb mudanga das relag6es entre economic e ecologia. MOL e
SPAARGAREN sugerem uma nova hip6tese para interpretagao des-

ses processes. Segundo os autores o processo de modernizagao eco16-
gica exprime o processo de independgncia/autonomizagao da ques-
do ambiental dos interesses politicos e ideo16gicos durante as d6ca-

das de sessenta e setenta (primeira onda ambiental) e dos interesses

econ8micos que refere-se a d6cada de oitenta (segunda onda eco16gi

ca), em termos da constituigio de uma esfera eco16gica aut6noma,
dotada de domingo e racionalidade especificas nos termos existentes

nas esferas econ8micas, polltica e cultural (1993, P- 437)- Coma con:

seqiiancia teriamos a autonomizagao de um panto .de vista ambiental
que tem fido descrito coma modernizagio eco16gica da sociedade
moderna, ou deja, o 61timo navel de modernizagaa
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Em contraposigao a esse visio positiva da relagao entry
modernidade e ambiente que caracterizam as relag6es entre
sociedade/natureza, BECK introduz a nogio de "sociedade do risco
A sociedade do cisco nio corresponds ao eco-alarmismo sumarizados

nos modelos neo-malthusianos caracter£sticos do final da d6cada de

sessenta e infcio da d6cada de setenta, mas trata-se da passagem da
"modernidade dimples" para a "modernidade reflexive", ou deja, de
uma concepgio de sociedade industrial para uma sociedade do risco,

que se organiza sobre um processo negative de distribuigao dos
riscos (BECK, 1993, P. 36-37). A sociedade do risco os processes
sociais - e aqui podemos pensar tamb6m as formal de confrontagao
dos problemas ambientais - tornam se cada vez dais experimentais,
na medida em que se baseiam sempre mais nas injung6es cient£ficas e
tecno16gicas, Dade o complexo das experiancias dissolve a certeza em

porno dos pr6prios riscos com que aquele pr6prio avango cientifico e
cecno16gico se baseava (RODRIGUEZ-IBANEZ, 1993, p. 8). Na
sociedade do risco descrita por BECK, a cigncia e a tecnologia sio
projetadas como o conjunto maid importante e mats problemftico, if
que na modernizagao simpler apareciam cano a chave da
prosperidade social e dela extraiam sua legitimidade, enquanto na
sociedade reflexive constituem instituig8es ambivalentes devido ao
seu velho emprego- Sua peoria p;ojetiva da sociedade evoca uma
imagern de sociedade de sociedade dominada e guiada em todos os
niveis pele modo. A 16gica de distribuigao do risco se lorna a 16gica

predominance, a ansiedade permanente, opressiva e onipresente, nio
somente no navel individual, mas tamb6m no navel social. Os riscos

passam a fazed parte da vida moderna pris sio invisiveis e
insepar6veis das formas de satisfagao das necessidades elementares da
vida moderna

As relag6es entre sociedade e natureza em gerd e os proble-
mas ambientais em particular sio utilizados por BECK para susten
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[ar sua anflise da sociedade do risco. BECK enfatiza o carfter social

dos problemas ambientais, criticando os esquemas socio16gicos con-
vencionais que contrap8em sociedade e natureza coma categorlas ou
entidades separadas. Em seu panto de vista na passagem para socie-
dade reqexiva processa-se uma mudanga na relagao entre socieda-
de/natureza; ou sell, processa se a dissolugao da imagem de natureza
concebida coma um elements externo para reprodugao da sociedade.
O nucor sustenta que essas transformag6es se processam em tr8s di-
tnens8es das relag8es entre sociedade e natureza. Inicialmente aponta

o abandons da imagem de natural coma um sistema i.ntocado pda
influ6ncia humana. Depots champ atengio para o fim da imagem de
natureza coma resultado de processes natural, Jf que em grande par-

ke os aspectos naturais tem fido submetidos ao controle e interven
$ao humana. E, por fim, a major transformagio das relag6es entre
sociedade/natureza - ern seu panto de vista - diz respeito a cap;c ''

dade de "aperfeigoamento" da natureza atrav6s da intervengio de
processor cientificos e tecno16gicos

4 - Coment6rios Finals

Nessa 61tima parte, como exercicio de sintese, procuraremos

extrair algumas considerag6es a respe.ito. dos argumentos

apresentados anteriormente. As conseqii8ncias desse pr(l:esse
.e«el,« s. essenciais para a tentativa de comp""s5' do problema
das enchentes atrav6s do conceito de "situag6es de emerg6ncta", na

sociologia. As situag6es de emerg6ncia constituem fen8menos
recorrentes que podem ser representados mediante a combinagao de
fatores naturais e fatores socials. Em nosso panto de vista podemos

depreender dessa argumentagao que nio e somente a
excepcionalidade do n6mero de mortem ou da destruigio, mas
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principalmente a produgao que convene os riscos de ocorr8ncia num
problema dorado de significado socio16gico. Em outros termos.
homo situagao de emerg6ncia o problema das enchentes deixa de ser

vinculado somente a fatores exteriores para ser configurado tamb6m
a decis8es-escolhas

Um primeiro desdobramento relacionado a introdugio do
conceito de situagao de emerg8ncia diz respeito a possibilidade de

formulagio de estrat6gias multidimensionais de construgao do objeto
na sociologia. A combinagao de fatores naturais e sociais demands

novos mecanismos analiticos que permitam relacionar indicadores e

componentes provenientes de forma distinta de concebe-los, o que
implica em revisar os modelos socio16gicos convencionais. A relagao
entre evento e impacts sugerida pele coriceito de situagao de emer-
g6ncia apresenta uma solugao, na medida em que os fatores naturais
sio relacionados ao events, enquanto os fatores sociais sio relacio

nados aos impactos. Apesar de uma enchente ser desencadeada por
um evento natural, a dimensio de deus impactos esb associada a fa-
[ores socials em que ocorre o events, e, nesse sentido constitui um
problems socio-ambiental.

Se tentarmos extrair o significado dessas afirmag3es, percebe
remos que a ocorr8ncia de uma situagao de emerg8ncia se materialize
no que se concede sociologicamente cano uma sociedade do risco.

Os risco inerentes a possibilidade de ocorr6ncia de uma situagio de
emerg6ncia constitui um casa tipico de fus5o entre sociedade e natu-
reza, que somente em apar8ncia podem ser imputados a fatores exte-

riores. Este nova forma de representagao da relagao socieda
de/natureza derivada da caracterizagao da sociedade do risco fornece

uma imagem de natureza por parte da sociologia incorporada ao so-
cial; ao mesmo tempo opera-se uma superagao da imagem clfssica de
sociedade coma uma entidade que reproduz de forma independente
da natureza.
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Culture, Desenvolvimento e
Imagin6rio Eco16gico

MARIA AI.ZIRA DE ALMnDA PIMEN'rA

renta ocasi&o, um bi61ogo, ao sw peqantado
E n&o se preocwpana com osPwlgos qae ama

fauam o pianem, {rl{ go ; "P TM coin l?laze
utmost qt&ea 'ui(be"
Fernando Margins

E notfvel que a ecologia tornou-se uma questio relevance nos
Gltimos vince antes. Desde as primeiras manifestag6es institucionais e

localizadas de preocupagao, coma a do Clube .de Roma, at6 a ECO

92, o grande evento ' de alcance mundial, foi..se .construindo um
idefrio eco16gico observ;vel no discurso oficial e .no. discurso
alternativo que atende tanto as estrat6gias de.manutengao do. sistema

produtivo vicente, quanto aos movimentos de critics a este sistema.

Mestre em Artes pda Escola de Comunicagao e Arles da USP.
169



Maria Alzira de Almeida Pimen£a

Em 1972, ocorreu a publicagao do estudo "Limited do
Crescimento": - resultado de uma pesquisa feith pelo Massachussets

Institute of Tecnology (MIT), investigando os mecanismos da ex-
pansao populacional e as implicag6es da produgao sobre os recursos
naturais. Considerando-se a formagao do Clube de Roma em-

presanos, cientistas e economistas - grupo que requisitou este pes-
quisa - 6 possivel pensar que houve um restate de uma preocupagao
dos precursores dos ec61ogos burocrftas: co?z ro/ar a PO/KifZo e o esga
=ammto dos recuvsos nat rats para asset rar a continuidade do desert
uo!'oimmto indasthal.

Dupuy reforga esta hip6tese ao relacionar os resultados da

pesquisa com a "ecologia do capitalismo"' que implicaria ern z/ma
'dorgan zhao das t6micas, pregos e uti izagaa dos recuvsas natayais

Como desdobramento da preocupagao com o esgotamento
dos recursos naturais e corn a produgao, na d6cada de 80, a
Comissio Mundial sabre o Meir Ambiente formada por Governor,
Organizag8es Nao-Governamentais(ONG's) e comunidade cien-
tifica, amplia a id6ia de desenvolvimento, que deixa de estar asso-
ciada somente a crescimento econ8mico. Os impactos ambientais e
sociais inerentes a produgao e a necessidade de preservagao dos re.
cursor naturais sio valorizados e incorporados a id6ia de desen

volvimento. Nascia o "desenvo/ immlo s slm Zue/"(apresentado no
relat6rio "Nosso Futuro Comum", em 1987).'

Os representantes do sistema produtivo institu£do buscam
formas de se manter promovendo estudos e relat6rios demonstrando

Carvalho, I.C.M. 7bnftor&/ gazes em / i zzm an.Z/fse dos disc irsos eco/(8icos.

Instituto Florestal, S6rie Registros, Sio Paulo, 1991. Pfg. 21
Idem. Pfg. 28

'ldem, pfg. 21
4Carvalho, I.C.M. 7bn'izor&/fc&zc/es em /#za.' m a7zZ/fse dos dfscwrsos eco/cigfcos.

Instituto Florestal, S6rie Registros, Sio Paulo, 1991. Pfg. 25. '
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uma preocupagao com as quest6es relacionadas ao meir ambiente e,
at6 cerro ponte, com o controle da situagao. Por outdo lada, os
representantes do meir cientifico e acad8mico que estio
preocupados com a Ecologia pensam segundo uma outta vertente.
Mesmo englobando diferentes postures e diverg8ncias quando a
quem cabe o estudo deltas quest6es (Ci8ncias Humanas, Bio16gicas

e/ou Ci8ncias Exatas?) deus integrantes pensam a relagao

homed/meir ambience/produglo priorizando a manutengao da
vida e do nosso planeta. Tamb6m consideram as limitag8es da
ci8ncia e, portanto, do homem, frente is reag8es da natureza efeito
estufa, chuva fcida, destruigao da camada de oz8nio, etc. e is agnes

engendradas pda tecnologia a servigo do modelo de
desenvolvimento vicente.

A segunda hip6tese, express5o da intelectualidade humanists,
[em contribuido para construgao de um novo paradigms respaldada
por teorias diversas, mas que t8m em comum o "respe&lo aos sores z'r '
uos e vesist6ncia a Jest aigao (b 'oida":

Estes dual vertentes do idefrio eco16gico, lange de serem ex-

cludentes, digladiam-se nos veiculos de comunicagao de massa, nos
discursos das instituig6es ligadas ao memo ambience, ieducagio e is
ci8ncias de uma maneira gerd. Entretanto, apesar da importancia
adquirida que culminou com a realizagao da EC0-92, as transforma-
g6es necessfrias nfo ocorrem, na prftica, sem a transformagao de ati-
Eudes cotidianas dos cidadios. Para preservar os recursos naturats,

que hole sabemos sio finitos, 6 imprescindivel que haha reciclagem
de materials coma plfstico, minerals e paper entre outros.

Para que a reciclagem deja vifvel 6 necess4rio que os cidadios,
consumidores finals dos produtos feitos a parter dos recursos

'Iden, p4g. 42
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naturais, compreendam sua importancia e participem cotidiana-
mente separando o pixo reciclfvel, do nio reciclfvele do organico

Em relagio a fgua acontece um processo anflogo. Casa os
consumidores nio adquiram novos hfbitos que otimizem seu con-

sume, os pesquisadores do NEPAM6 prev8em colapso no forneci-
mento em v4rias regimes do estado de Sio Paulo, nos pr6ximos dez

Tendo como cenfrio este embate ideo16gico, a preservagao

ou destruigao do meir ambience depende dos conhecimentos e ati-
tudes das pessoas e as afeta diretamente. Entretanto, as agnes politi-
cal e governamentais relativas iquest6es eco16gicas sio engendradas
sem o conhecimento e participagio de deus maiores interessados

em nosso pals, particularmente, porque nio temps uma sociedade
civil organizada e atuante

Cello Furtado, em artigo publicado recentemente,' afirma
que o destiny da humanidade 6 agora lena de estudos elaborados em

instituig8es que nio manifestavam este preocupagao- Na sequ8ncia,
apresenta as quest6es e conclus6es da Comissio Mundial de Cultura
e Desenvolvimento - grupo formado por especialistas das Ci8ncias
Socials e humanistas de v4rios parses, convocada pda ONU e
UNESCO. As quest6es levantadas por este grupo emergem da rela-
gao problemas sociais(mis6ria, violancia, etc.), os politicos-
econ8micos(distribuigao de renda, etc.) e a Ecologia. As conclus6es

ew\&endam a uecessHade de se pensa a deem ot immto articabdo aos
uatoves c !turais, de se di$nir pdncfpios 6ticos para a@o dos govemas e

de se aloft ndar u€ncalos de solidadedade e panidpagao entry os polos.

6Ndcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Universidade Estadual de Campinas
7 Folha de Sio Paulo, 5/11/95, segao Tend6ncias & Debates, pag. 3 "Cultura e
Desenvolvimento '
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Estas conclus6es sio apontadas como condigao para a sobreviv8ncia
de nossa civilizagao

Das quest6es levantadas por este comissio, as relacionadas i

ecologia partem de albums fatos, tats quads: aumento das populag8es
urbanas, grande consume e, conseqiientemente, aumento da pro-
dugio de pixo, que traz datos ao memo ambience. Estes datos sio en-
carados com grande naturalidade sem questionamento pda popula-
gio em gerd.

Torna se possivel pensar que esta naturalidade esteja also '
dada ao grande conforto e praticidade que o uso de embalagens, de
fraldas. de .\bsorventes e de outros produtos industrializados e des-
cartfveis trouxe ao nosso dia-a dia. E importante observar que o uso

de produtos descartfveis tamb6m altera em seus usufrios os padr6es

de comportamento, as necessidades, e at6 a relagao com o tempo
Como exemplo podemos citar o uso de fraldas. Antes das fraldas
descartfveis. era necessfrio lavar as fraldas de paco. Portanto, era
normal, .ceitfvel usar um determinado tempo nests tarefa. A parter
do uso das fraldas descartfveis, lavar if nio se constitui uma necessi-

dade. Assim, hf um ganho de tempo que antes era gusto nessa tarefa

Ocorrem, portanto, vfrias mudangas a partir do uso de pro-
dutos descart4veis. A16m disso, a intensificagao da produgao e do acesso

da populagio aos produtos industrializados e descartfveis tamb6m altera
as caracteristicas e a quantidade do lido produzido. Antes, a quanti-

dade do lixo produzido era tenor e constituia-se, basicamente, de

material organico. Atualmente, 6 major a incid8ncia de material inor-
ganico, cuba reintegrag5o aos ciclos naturais 6 mats renta

Nos meios acad8micos, por outro lada, if existem trabalhos

de pesquisa e reflexio articulando a produgao de lixo ao modelo de
desenvolvimento e valores culturais forjados pele capitalismo e ad-
vertindo sobre suas consequ8ncias. Entretanto, sendo o lixo um
problems que envolve quest6es political, econ8micas e s6cto-
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culturais abrem-se vfrias perspectives de estudo e anflise, onde os
diferentes saberes dialogam e se complementam.

O conhecimento das quest6es eco16gicas e a consequente
participagio nas decis6es a das relacionadas poderiam ser
propiciados pdas instituig6es de ensino: escolas, universidades, etc.

hole, padecendo de uma grande crime funcional, financeira e utica.

As escolas t8m registrado altas taxas de evas8o e de repetancia,
associadas ao reconhecimento de uma baixa qualidade na formagao
intelectual de seus alunos. A universidade, analogamente, tem sua
fungio social fragilizada, uma vez que sua produgio acad&mica - de

incontestfvel valor cientifico - pouch tem contribu£do para
minimizar a mis6ria, as desigualdades socials, a destruigao do meir
ambiente, etc.. Impot8ncia ou incapacidade?

Se considerarmos a impot8ncia coco resposta - coma os que
acreditam que somente no fmbito politico e governamental 6
possivel atuar hf que se assumir o comodismo a eia associado
quando nio se pode fazed nada, nada se faz. Mas parece que nio 6
este o casa. a Universidade nio este parade, ao contrfrio, ha uma
grande efervesc8ncia intelectual. Restanda a incapacidade coma al-
[ernativa, configure-se o desafio de buscar novak formal de lidar com

a realidade. Nas Ci8ncias Sociais, destaca-se a perspective que
pressup6e a Cntase nas

(...) correntes de pensa"lentz qae assumed coma a essgncia da so

cte(kde o fate do homed ser o amor de sua pr6pria exist&ncia".

Assumir coco premissa a condigao do homem enquanto
;atom de sua pr6pria exist8ncia" tendo em vista que as Ci8ncias So-

'Minayo, Maria Cecilia S. O Desa©a do Camber mania. Ed. HUCITEC, Sfo Paulo
1992. Pig. 33.
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dais se abriram para o estudo do que 6 especifico e subletivo, priori-
zando o qualitativo -- pode ter como consequgncia a revalorizagao
do simb61ico, dos significados. ..

A capacidade de simbolizar, que se apresenta atrav6s da lin-

guagem, nos permite, por uma via, faber parte de um grupo e, por
outra via, nos constitui enquanto individuos, dotados de. sub-

Jetividade. Atrav6s da ordem simb61ica constroi-se a, hist6ria da.hu-
rnanidade: subs realizag6es artisticas, cientificas, politicos, econ8mi-

cas, etc
O estudo dos mecanismos que engendram o universe sim-

b61ico, no qual vivemos imersos, pode auxiliar na compre'tsao das
atitudes e agnes humanas frente a quest6es vitale, como a pr's'rva
gao do Belo ambiente. Este estudo torna'se possiv'l porque:

a sociedade conslitaisea simbolismo, mas .nao centro de ama
li.bevdade total. O simbotismo se clara, n,o natalat e se cvalS9a

bist6vica(aa que la eslaua ta); pavticipa, enfim, do ractoml".

Neste memento, cube ressaltar a relagao entre simb61ico e

imaginfrio. C) simbolisrno, inerente ies.pecie humana, pressup6e a
acidade de imaginar. e o que 6 imaginado pelo homed passe.a

existir (deixando de ser virtual), ao ser expr'sso 'travis do
simbolismo, da linguagem. .

Para a vertente Lacaniana da Psicanflise os concertos de sim

b61ico e imaginfrio sio considerados de outra forma. O imagtnano 4

a expressao do ego, do conscience, das imagens que temps da realm,

dade. J; o simb61ico 6 a expressio do inconsciente, do que nos 6

9Castoriadis, Cornelius. .4 /nstft ffZo /mag£7zZr& da Socfedade. Ed. Paz e Terra, Rio

de Janeiro, 1982. Pag. 152
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mats verdadeiro e espec£fico, que nos 6 revelado, ainda que de forma
camuflada, atrav6s dos sonhos, dos atos falhos, dos chistes, etc..:'

Por outro lada, Castoriadis diverge delta concepgao defin-
indo imaginfrio homo:

) ima@tario de qKeFal0 7 0 6 imaged de. f crib o incessante

e essencialmente lndetw«'hah (social-bisl6rica e ps£qnica) de
ftgKras/fomlm/tmagens, a patter das qaals somente'6 possfueUa
,aT-se de "ai,gann coisa". Aqaito qae dmominamos "vea.I.icizzde" e

'rmtanalidade" sio sees pradutas. 'i\

Etta concepgao se amplia e complementa quando articulada
is concepc6es de Gaston Bachelard

) Vocfbzlo fan( men I qae covvegonde a imaginagao niof
magee, 6 imaginfrio. O a or & ama imaged se merle pena ex-
:ensg.o de saa aur6ota, imagivaria. Gragas ao imaginlhio, a
maginagao 6 essenchlmente aberta, euasiva, ek 6 no psiqaismo
amana a. P 6P'6a e)cpe'ri6ncia. da abwtava, a, pr6pria, expevi.ancia

da no i£ia&

e de Gilbert Durand

O {ma$.nfTio 6 o co@%nto das ima,gens e chs eLag6es cie ima
gens qwe consti.tail capt.ul pensado do homo sapiens

e

pavece sev o Uavt& denominado fundamenu{ orig se erica xam

tod,os os p ocedttnentos do pensam.onto bnm,ano" !3

testes concertos sao apresentados em; Lemaire, Anika. /acg#e farah, ama largo
d fZo. Ed. Campus, RJ, 1989. ' '
Idem, pfg. 13

2Bachelard, G. Z'all" ez: songes. Corn, Paris, 1943. Pfg. 7.
3Durand, Gilbert. Op. Cit. ''' ' ' ' "'
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O conte6do do imaginario 6 expressado e construido no co
tidiano atrav6s das v4rias linguagens. Segundo Berger

A !ing age«I /az 'mats real ' minba sabetiuidade, n o somen£e

para mea interloc or mas tamb6m para mlm".

r...) 6 capaz nio somenLe de conslr lr s mbolas alEamente
aust aides da expcrt&ncta diaTia mas tamb6m de 'faber retarnar
estes s£mbolos, 'ap'esenEartdo-os cano elementos oblehvamente
regis na vida cotidiana

As relag6es entre imaginfrio, linguagem e cotidiano - aqui
apresentadas - nos permitem vislumbrar como podem ser construidos e
naturalizados" os comportamentos, as id6ias, as atitudes, etc

No faso do lixo, composto de materia organtca e lnorganica,

a major preocupagao origins-se do aumento . dos componentes inor-

ganicos responsaveis pda produgao exagerada de .residues, que n:o
'io reintegrados aos ciclos .originais do memo ambiente gerardo as
vfrias formas de poluigao." . .

O 2\urnento dos componentes inorganicos este relacionado,

por um Indo, ao aurnento da produgao in.dustnal fundamental a
manutengao do modo de produgao capitalista. E, por outro lada, i

publicidade que associa consume de produtos industrializados i
qualidade de vida - gerando uma constance demands destes. Assam,
na busca de aumentar nossa qualidade de vida, aumentamos os

residues que poluem o meir ambience

Berger, Peter L. H constmggo sofa/ (b tm/fcfide. Editors Vozes, Petrop61is, 1973, P. 58

Figueiredo Paulo Jorge b1. 4 soff€dade do /ka. Editors UNIMEP, Piracicaba
1994. P£g. 48.
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Lefebvre define a relagao entre publicidade e consume

A pKbltcidade nio fornece arenas uma ideologia do consnmo;
lma Tepresentafao do 'eu ' cansKmidor, qae sattsfaz cano conan

nidor, qKe se realtza em ato e coincide cam s a imaged {ou sen
Ideal)- ELa. se baseia tamb6m na extst6ncta imagin6rta das coisas,
ia qual eta 6 a. inst&,ncaa. Ei,a, i.mpLica a veto'rica,, a .poesb, solve
pocus a.o ato de consamir, inerentes is rep7esentag6es. Esse
reid'rica n o 6 arenas uerba! mas tamb6m material.: ama ex-
posigao de mevcadorias nam,a rwa do baiwo de Saint-HonoT6. am.

lesFtle de alta-costars nio deem ser compveendidos coma m
iiscarso obietivo, coma zma ret6rica das coisasi"i

Considerando-se a publicidade corno uma linguagern, que
tem um relative acesso ao Imaginfrio, reduto dos desejos humanos -
podendo chegar a manifesto-los, e que o cotidiano caracteriza-se pda
repetigao, automatismo de id6ias e agnes (inclusive do ato de consu-
mir) 6 possivel concordar com Lefbvre, quando ele aponta:

) ato de consamiv 6 u«'l alo imagin rto (porunto, ficdcia) tanto
inanto nm alo real(se«do o pr6prlo 'real' diuidido em press6es e

apvopriaq6es)- ELe alhutre entZo nm aspects metaf6rico (a
felictd'lde em c«da boc'do, em c«da ;Tokio ch 'obJeto)' e
netcn€mico (togo cansumo e todd cifeiicidade de consnmir em
:ada obeto e e«. caan 'to). N&o serra g'""e se o consamo nio se

apresentasse a st mesmo cano ato p eno, cano atual,idade, {nteiva
}.parte, sem. trapaga, sem i.I.wsZo. Consamo i,mad,n rio, consam,o
io imaginario - os textos de pablicidade - e consamo veal.
;em fvonteiras qae as deiimitem."xS

ZLefebvre, Henri. I t/:da Cotfd& za zzo iUwndo JHodemo. Ed. Atica, Sio Paulo,

18ldem, pfg. 100.
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Sends assim, o ato de consumer, que compreende uma id6ia e
uma agate -- na maioria das vezes, sem questionar ou se preocupar
com as suns implicag6es -, 6 construido e "naturalizado" aErav6s da

linguagem, do imaginfrio e do cotidiano
Entretanto, propostas pedag6gicas voltadas para a educagaa

ambiental t.ndem a desconsiderar os mecanismos relacionados :l lin-

guagem, ao imaginfrio e ao cotidiano impingindo uma visio cien-
cifica disciplinadora. lsto acontece quando is informagaes sabre de-
eerminado assunto sio transmitidas desvinculadas da problematiza-

gio da realidade e do conhecimento da bagagem cultural e da sub-
jetividade dos individuos. Sends assim nio ocorre a apr'':dizagem
significativa, a construgaa do conhecimento. E sem este nlo hf
transformagao

O lixo cern particular relevfncia na medida em que 6 dificil

pensar qualquer grupo humana, por maid primiuvas que sejam su's
priticas, que nio produza lixo. Ao se considerar o modo de vida ur-
bano moderns, a produgao de lixo aumenta

Cnbc entao, aprofundar reflex6es sabre as quest8es
rel,cionadas ao meir ambiente (por exemplo, o pixo) considerando
nio s6 as consequ8ncias imediatas e concretas, mas tamb6m coma

sio representadas, atrav6s da linguagem, no imaginario, uma vez que
as atitudes e as prfticas cotidianas dos individuos, em lela;ao ao
lixo, sio determinadas tamb6m pell forma coma o representam

Este perspectiva frente iprodugao cientifica t8m repel '
cuss6es metodo16gicas que, lange de desautorizar a cjancia, Ices con

fere forge e humanidade - 6 o que Gilbert Durand:' chama de Hw
manismo ,4&er o. Segundo ele

Durand, Gilbert .4 //7zag/nag o sf/2766//ca. Editora USP, S5o Paulo, 1 988
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1...) a si«.hlk« se confan& co«. c &s«:oolvimenb & Dod« a

c t a }mmam. Na iwe771edUvet Pt ra entry a fugacidade (h
.zmgem e a. paenidft& do smtdo qae o simboto consdtai, prec$iu
;e a teal.idade da, carta a b maim, cano ama medic5ao peQ6tm
:ntr€ a Esperanqa dos bamats e sm condkao temporal."Za

Delta forma, faz-se urgente uma reflexio no campo das
Ci8ncias Sociais com o objetivo de subsidiar agnes politicas e educa-
cionais voltadas para a problemftica ambiental. Hf que se ressaltar a
preocupag5o, na pratica pedag6gica, com a integragao dos conheci-
mentos das areas das Ci&ncias Humanas. Naturais e Exatas

propiciando a construgio de uma visio critics e criativa da reali-
dade.ZI A compartimentalizagao do saber, a reprodugio de conceitos
ou habilidades t6cnicas servem a perpetuagao do modelo s6cio-
pol£tico vigente e a conformagao dos individuos a ele. Como conde
qu8ncia, o questionamento lorna-se dificile por ipso a transforma-
giio tambdm

Ao se ampliar o campo de reflexio sobre as quest6es ambler
cats, a prioridade nio 6 maid somente a definigio de modelos de de-

senvolvimento pois, coma ata Isabel de Carvalho, houve

o fvacasso das pramessas de prosperidaae e bem esur de }£m pro

veto ciuilizat6vio, baseado na az&o ctent€8ca e na onipot6ncM
kaman,a

Neste sentido, a questao maid pungente passe a ser a sobre-
viv8ncia da civilizagao, indo ao encontro da preocupagio da
Comissio Mundial de Culture e Desenvolvimento

z'ldem, pag. 110
Bragg:r,' P. Ed&£cagao oll adestTamento ambientaL?,

Roraneas, Florian6polis, 1994
"0P. Cit., Pag. 37
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Os conteidos do imaginfrio relacionados is quest6es

eco16gicas, incluindo o lixo, sfo construidos socialmente e
determi-

nam as atitudes possiveis em relagio a ele. Portanto, 6 necessfrio
conhec6-1os para subsidiar qualquer proposta de intervengio nesse
campo
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