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CONSIDERAGOES SOBRE ME10-AMBiXNTE
E CIDADANIA

Daniel Joseph Hogan

Departamento de Sociologia/IFCH

mTRODUgA0

Pretendo fbzer dual coisas nestes comentfrios sobre aspectos

sociais da questao ambiental: primeiro, caracterizar o problema social-

mente, mostrando que a poluigao atinge diferencialmente a populagao

e delinear os eixos dessa diferenciagao; e, segundo, discutir as formal

da reagan da sociedade ao problema Como 6 que os estratos socials

t6m reagido ao problema, quaid sio os fatores que permitem emergir

elsa reagao e homo 6 que esse "movimento" se situa no contexto

politico atual. Acredito que as perspectivas do "movimento eco16gico

estio profundamente ligadas ao processo de democratizagao da

sociedade. Por outro lada, as formal dessa democracia numa sociedade

de massas v8o surgir das experi6ncias dos movimentos sociais, entre os

quais o eco16gico
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Pobreza, Poluigao e Prioridades

POLUIGAO E CLASSE SOCIAL

Ha, um certs mito de que os problemas ambientais estio arima

dos interesses das classes sociais e dos conflitos gerados por estes inte-

resses distintos. Aponta-se a poluigao do ar, por exemplo, homo

afetando lada a populagio independentemente da situagao social de

coda um. Uma inversio t6rmica afeta os olhos e o sistema br6nquio-

pulmonar de todos. A poluigao dos rios inutiliza-os homo conte de

aqua potavel e de lazer. A poluigao do lengol freftico ababa

contaminando as hortaligas irrigadas com este agra. A diminuigao da

hamada de oz6nio na atmosfera aumentaria a carga de radiag5.o sobre

todos. Assim, a poluigao n5.o respeitaria as disting6es sociais; seria uma

praga realmente igualita.ria e democri.tina
Mas as conseqaencias para o ser humana da poluigao ambiental

ni,o si.o distribuidas igualitariamente entre a populagao. Nem todos

correm o mesmo risco de ver os filhos nascerem defeituosos, de sofrer

problemas bronquiais ou de beber agua contaminada. Entao, o que de-

temlina quem vai arcar com os danes fisio16gicos da poluigao ambien-

tal? Quais sio os grupos, as categories, as classes que sio atingidasv

Se comegarmos, empiricamente, a identificar os iaea is da polui-

gao, podemos nomear alguns que si.o 6bvios: as f abricas de algumas

indQstrias; os bairros onde este.o localizadas essay fabricas; leas
6
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ribeirinhas que, com a poluigao dos rios, sofrem o mau cheiro, a feta

de 4gua potavel, a feta de peixe; no campo, onde ha perigo de

intoxicag6es por via respirat6iia e por contato direto com a pele e onde

o ]engo1 6eftico se torna contaminado; os c6rregos, valetas e canals

que cruzam as brandes cidades e que sio Solos de raton, insetos, agua

poluida, sio at6 fonts de esquistossomose e, is vezes, servem pna a
criangada brincar; indQstrias que empregam asbestos; olaiias onde ha

alta quantidade de poeha no ar.

Nio 6 difici] reconhecer que, nestas situag6es, sio as classes

desfavorecidas economicamente que estio expostas a poluigao. f a

mesma ustr"utura de classes socials que determine a distribuigao da
riqueza, das oportu lidades de ascetls&o soda!, dos carats de acesso

aos cetltros decis6rios, que determilta tamb&nt a distribuigao da po-
!uigao lm sociedade.

At6 nos cason de efeitos aparentemente universals, gabe exami-

nar mais de pesto a cadeia de causa e e£eito. As conseqtiancias da po-

luigao do ar, de uma inversio t6rmica, por exemplo, no organisms hu-

mano, sio moderadas polo estado de satlde do individuo. Coma se

saba, o estado de saOde da populagao de baixa ronda 6 notoriamente

mais precario que o das classes medias e alias. O Rivet de nutrigao, as

condig6es de trabalho e de habitagao, o diHicil acesso ao sistema m6di-

co-hospitalar - todos essen fatores contribuem a elsa situagao. A polui-

gao 6 maid um favor nessa equagao dolorosa, e vem contribuir com a

sua parte para a deterioragao do bem-estar do individuo. Um cano bem

documentado 6 o da desidratagao de crjangas, em que as
7
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conseqti6ncias mats graves go sentidas por criangas pobres, ja com

organismos ennaquecidos, enquanto criangas da classe media, quando

adngidas, conseguem reagir bem e rapidamente, ao tratamento m6dico

A contaminagao do lens;ol freftico afeta nio s6 as hortaligas

dos pobres(muito raras, em todd casa), mas tamb6m a pr6pria dgzia

de lornefra que, nas periferias das Brandes cidades, vem de polos

ramos, pris a rode de agua e esgotos kinda nio chegou at6 1a.. A

demonstragao dramftica dessa situagao 6 dada pda hist6ria das taxas

de mortalidade infantil nas tiltimas dubs d6cadas. Esta taxa 6 um
indicador altamente sensivel do nivel de vida de uma populagao

Durante o milagre brasileiro (1968-73), enquanto as taxes de
crescimento econ6mico chegaram a altissimos niveis, a taxa de

mortalidade infantil nas cidades brasileiras interrompeu o seu declinio,

lento mas secular, e aumentou. Para os dem6grafos, esse aumento foi

um grande cheque, contradizendo today as teorias que relacionam a

evolugao das taxes demograficas com o desenvolvimento econ6mico
Dentre todos os reparos que poderiam ter side feitos, naquele

periods, a esse respeito, o Governs do Estado de Sio Paulo respondeu

ao problems com a ampliagao, em larva escala, da rode bfsica de aqua

e esgotos na i.rea metropolitana de Sio Paulo. E a diminuigao das ta-

xes de mortalidade infantil corresponde a elsa extensio. Mas, a hist6ria

completa e atualizada desse declinio terra que incluir a extensio dos

pastas de saade, as campanhas de vacinagao e outros fatores que, de la

para c&. tamb6m contribuiram. Entretanto, 6 incontesti.vel que a elimi-

nagao de agua contaminada dos lares dos pobres 6oi htor decisive. O
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Cato de as taxas de morta]idade infanti] diminuirem com a extensio da

redo de agua encanada, na aus6ncia de mehorias na distribuigao de

ronda(ler: no navel nutritional da populagao), mostra claramente a im-

portancia de controlar a poluigao da agua.

Quanto ao uso de rios e represas cano h-eas de lazer, 6 6bvio

que a poluigao bra essa possibilidade de toda a populagao independen-

temente de sua condigao de clause. Mas, se examinarmos as

altemativas disponiveis para diferentes segmentos da populagao,

concluiremos que 6 a classy de renda menor que sofre mats. Os clubes

sociais com piscinas e quadras de esporte, as chfcaras e sitios fora da

hea metropolitana, os Sins de semana na praia ou nas estancias, sio

privi]6gios da clause media para ama. Aos pobres renta procurar rios e

represas, mesmo polUdos. Que eu samba, 6 raro at6 para os favelados

que moram perth, aproveitar as aguas do Tiet6 ou do Pinheiros,

verdadeiros esgotos abertos. Mas os c6rregos da cidade e os rios do

Interior(tamb6m poiuidos) sio regularmente aproveitados pda
populagao de baixa renda. E, praia para pobre, 6 excursio is praias

poluidas come aquelas de Santos e Sio Vicente.

Outdo mecanismo peso qual a estrutura de classes seleciona o

alva da poluigao 6 a segregagao residential. Na COSIPA, em Cubatao,

por exemplo, dos 14.000 empregados, s6 1.200 residem na cidade. Os

engenheiros, Rincionfrios de escrit6rio, e at6 operarios qualificados,

s5o buscados diariamente nas saas cases em Sio Paulo, Santos e Sio

Vicente. Ni.o 6 difici] imaginar de que estrato social sio aqueles que

completam as horan da jomada de trabalho com © horan de descanso e
9
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de lazer respirando o ar de Cubatio. E bom lembrar, tamb6m, que s5o

nos periodos notumo e matinal que o ar 6 inais contaminado, pris o sol

do dia, ao esquentar a superacie, dispersa a hamada de poluentes.
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MO ' 'OS ABIBIENTAB E CIDADANIA

Quando observamos a reagio da populagao a esse quadra, em

particular a multipbcagio dos movimentos locais que surgem em tome

de agress6es ambientais na comunidade, 6 precise procurar uma pers-

pecuva que saiba avaliar corretamente o seu signincado. Dirigidos ao

poder p&blico, os movimentos sio muitas vezes esporadicos, mas se in-

serem no rol de agnes reivindicat6rias hole observadas na cidade e no

campo. Freqtlentemente, tats movimentos populates sio caracterizados

coma polarizadores politicos. Mas estes epis6dios ngo podem ser en-

tendidos s6 homo um entry cheque entre poco e Estado, entry um mo-

vimento reivindimt6rio(com base num problems concrete) e um 6rgao

burocrftico que cedeu a presto politico. Declarag6es recentes de um

diretor e de t6cnicos da CETESB ajudam penetrar na dinfmica dos

eventos. De um dado, a CETESB 6 de fundamental importancia essa

mobiiizagao, que serve de apoio a sua intervengao. A reivindicagao dos

cidadios &cibta sua tarefa fiscalizadora. Elsa reflexio dos t6cnicos in-

cumbidos de hzer cumprir a lei, nos alerts para a complexidade das

relag6es entry o Estado e a Sociedade Civil numa sociedade de massas

A diferenciaggo t6cnica, professional, cienti6ica e ideo16gica dos

agmtes do Estado 6 tal que nio ha uma equagao dimples entry as

forgas hegem6nicas na sociedade, o Estado e a concrete intervengao

dente no cotidiano dos cidadios. A diferenga quandtativa que
11
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caracteriza a evolugao do Estado modemo, em termos das areas e do

nQmero de funcion6rios e repartig6es, lava tamb6m a uma diferenga

qualitativa. A fomtagao dos imensos quadros t6cnicos, que executam

as diretrizes estabeiecidas, nio dependem totalmente da orientagao dos

detentores do poder dentro do Estado. Requereria um Estado

totalitario, um autoritarismo quito maier do que o Brasil conheceu,

para garantir uma unanimidade de objetivos, valores e ideologias entry

os executives e os executantes do Estado. Assam, os quadros t6cnicos

go povoados por agentes oriundos de matizes ideo16gicos diversos.

Os t6cnicos da FEMA, da CETESB, das Secretaries de Sa&de, de

Habitagao, etc., Reqtlentemente se identiHJcam maid com os interesses

da populagao a ser atendida do que com o Estado patrao. O cato, por

exemplo, de que a questao eco16gica no Estado de Sio Paulo estda
localizada na Secretada de Obras e Meir Ambience(assim subordinada

aos interesses econ6micos), s6 parcialmente detemlina as interveng6es

da CETESB na vida dos pauiistas. Muitos t6cdcos sio politizados no

cotidiano das fiustrag6es advindas das tentativas de cumprt a sua

hngao professional. Em muitos casos, elsa atitude ja vem do periods

de formagao, e a opgao para uma carreira num 6rgao pablico replete

uma orientagao nesse sentido. Por essay raz6es e outras, se constituem,

dentro do Estado, quadros t6cnicos e profissionais que se v6em como,

e ahem coma, mediadores entry o Estado e a populagaa. Traduzem a

vontade da populagao em diretrizes de intervengao dos deus 6rgaos

respectivos.
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O tata de essen 6rgaos contarem com soci61ogos nas suas equi-

pes que se especializam nessa fungal, s6 con&ma a sensibilidade e

consci6ncia politica de engenheiros que querem responder is

exig6ncias detectadas da populagao. Evidentemente, nada disco garante

que os 6rgaos pablicos efetiva e prioritariamente atendem aos
interesses da popu[aga.o em gera] e nio aos interesses de grupos

politicos e economicamente dominantes. Mas sugere que ni.o hf uma

linha reta entre eases interesses hegem6nicos e a atuag5,o cotidiana

desses 6rgaos. Essa reflexio nos remete ao debate da natureza da

democracia numa sociedade assam caracterizada. Quando as medig6es

entre o cotidiano e a estrutura formal do Estado(Executive:

Parlamento) sio tantas e tio diferenciadas, nio bantam eleig6es diretas

para Presidents, Governador, Prefeito e Legislativo para garantir a

participagao da populagao nas decis6es que afetam as suas vidas. A

mediagao entre a populagao e Estado que tradicionalmente(nas

sociedades democrfticas ocidentais) tem side feita polo Parlamento,

tem que transformar-se, e este se transformando, num processo

descentralizado, nio formalizado, nio universalmente reconhecido.

mas absolutamente necess6.rio.

A concepgao clfssica e traditional da representagao politica

este,, no meu entender, superada pelts datos. O que verificamos nos 6r-

gaos ambientais, vemos tamb6m com os m6dicos sanitaristas nas

Secretarias de Satlde, com os assistentes sociais nas Secretahas de

Promogao Social, com os arquitetos e soci61ogos nas Secretarias de

Habitagao, com os agr6nomos nas Secretarial de Agricultura, etc. O
13
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que estamos assistindo, acredito, 6 a evolugao de instincias e de
mecanismos atrav6s dos quads a democracia encorporificar-se-a no

s6culo XXI. Os engenheiros e seus colegas em outros 6rgaos

preenchem, hole, um vicuo politico-social criado pda rapida evolugao
do Estado moderns e por dual d6cadas de autoritansmo que

impediram o desenvolvimento de formal de participagao democritica

que mellor respondessem is condig6es s6cio-political dos nossos dias.

Tudo ipso em relagi,o aos 6rgaos do Estado. Mas a diferenciagao da

representagao politica inclui tamb6m os sindicato$ as Comunidades
Eclesiais de Base, Sociedades Amigos de Bairro, as Associag6es

Profissionais. as associag6es cujo pixo de aglomeragao sio a etnia, a

condigao sexual, etc. Esse situagao todd represents a grande

complexidade da sociedade contemporanea e a necessidade de

multiplicar as instincias de representagao politica. lsto 6, essential se
mantivermos um dos principios hndamentais da democracia, que e a

participagao do individuo naquelas decis6es que afetam os seus
interesses. Coma essay decis6es fogem coda vez mats do imbito indivi-

dual, 6 precise crier mecanismos que garantam um canal de acesso a

elsa participagao. Os movimentos sociais, incluindo os deus aliados
dentro do Estado, estio desbravando esse novo territ6rio de participa-

gao. Os caminhos sio mQltiplos, e um tragado maid elaborado e defini-

tive serf necessariamente fmto de muito ensaio e errs.

Digo tudo isto, porque me parece importante encarar a questao

da poluigao, com deus protagonistas na sociedade civile no interior do

Estado, coma parte dos processos sociais e politicos mats amplos
14
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Eases movimentos, que t6m como alvos os 6rgaos govemamen-

tais, encontrando ai aliados maid ou ments assumidos, e t6m homo elo

de mediagao com o Estado profissionais ou t6cnicos da clause media,

go, no funds, movimentos populares. A sua importancia extrapola o

problema concrete, objeto de mobilizagao: 6 uma afirmagao de cidada-

nia, 6 a pr6pria Ganz.s/i/u.ffao da cidadania que estamos presenciando.

Atesta-se ipso em pesquisa desenvolvida em Cubatao, em nossa entre-

vista com os representantes da ASSOCiAQAO DAS ViTIMAS DA

POLUIGAO E ])AS CONDICOES DE VIDA na 6nfase dada, por

des, a criagao e registry da Associagao. "N6s somos lira, que mora

aqui", declaram, "Queen ganha bem nas fbbricas mora fora, o poco do

lugar nio conta". "A Associagao foi feita para mostrar que somos
gente". "Cubatao, homo Area de Seguranga Nacional, tinha Prefeito
nomeado". "0 povo nio 6 competente". "Todos aqueles que t6m cargo

t6m meds de falar; por isso a Associagao foi feita por

'descompromissados'". "0 objetivo da Associaga.o 6 conscientizar o

povo, mostrar que tem direitos, que 'nada se conquista sem luta '

Essas fuses coletadas em Cubatio sugerem que a preocupagao

com a poluigao e a mobilizagao conseqtlente, nio 6 separavel da ques-

tio da democracia, da formagao de canais e de mecanismos pelts quais

a populagao possa participar das quest6es que a afetam.

E importante observer que sio nos movimentos novos, sabre

tomas ainda nio rotulados, categorizados, quantificados, encampados e

cooptados, que se v6 a construgao da cidadania. Essay formal,

primeiro espontaneas, depois organizadas horizontalmente, com um
15
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alto grau de participagao, sio as maid claus mani6estag6es da tomada
de consci6ncia do cidadio. Quando ainda nio se tornou objeto de

grupos de interesse, de partidos politicos, de associag6es profissionais,

a "causa eco16gica" represents, come o £en6meno dos "fiscais do

Presidents", a transformagao do "natural do Brasil" em "cidadio

brasileiro

Nio que etta questao nio devs ser objeto de mglise e press6es

de grupos organizados dos mats variados typos. A questao ambiental s6

pods ser devidamente encarada quando into acontece. Nem 6 o casa de

desquabficar as agnes destes gnipos e partidos coma lomlas de exercer
a cidadania. Ao contrfrio. Numa sociedade complexa homo a brasileira

nests fim de s6culo XX, a cidadania nio se da como uma relaga.o direta

entre o individuo e o Estado. As formas coletivas de reivindicagao, de

canalizagao de informag6es, sio fundamentais. Tanto sio fundamen-

tais, que a esperada democratizagao da sociedade pasha por essay ins-

t6ncias

O que 6 importance nio pender de vista 6 o significado social e

politico dente despertar de consci6ncia, dessa construgao de cidadania

que a reivindicagaa, a lula e o movimento representam. Num pals com

uma forte tradigao corporativista, de delegagao do poder de

representar e deliberar, as afirmag6es delta vontade de participar

precisam ser reconhecidas e preservadas. Ao reconhecer a importancia

do meta ambience, incorporando estas preocupag6es na agenda do

desenvolvimento nacional, precisamos preservar o espago desta

participagao comunitfria. Nio 6 simplesmente o primeiro passe de uma
16
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mobilizagao maior a ser descartado quando o movimento atingir um

nigel major de organizagao. asta tem side a hist6ria dos movimentos

sociais de todo typo. O que diferencia muitos movimentos da d6cada de

setenta at6 hoje, incluindo aquio movimento eco16gico, 6 a insist6ncia

na organizagao horizontal, na participagao homo um fim em si
Prefigura, assim, um novo conceito de cidadania, que privilegia o
cidadio homo sujeito da hist6ria.

Essas considerag6es, quando i.s conseq06ncias socialmente dife-

renciadas da poluigao, e quando is estrat6gias de reagan, tamb6m soci-

almente diferenciadas, constituem o inicio de uma ref]exio social sobre

poluigao. E precise parter para os estudos e para a frdua tarefa de ela-

boragao politica e te6rica para podermos superar o navel descritivo e

de exemplos que eases comentfrios representam. Mas, se tats

comentfrios encorajarem os soci61ogos a levar a s6rio a questao

ambientale os cientistas e t6cnicos de outras disciplinas a refletirem

sabre aspectos socials do seu trabalho, terio cumprido sua fungal
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