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O argumento fundamental deste artigo e que a aproximacao/
diferenciacao entre 0 modelo de acumulacao vigente, motriz

das desigualdades permeantes da crise ambiental acirrada no contexto
da aceleracao contemporanea na qual emergem modelos de valorizacao
da natureza apoiados em nocoes de distintos matizes acerca da susten
tabilidade, repousa em visoes distintas da natureza, esbocadas no pano
rama epistemol6gico desde meados do seculo XVIII e aprofundadas ao
longo dos seculos XIXe XX(Cidade, 2001b).

Esbocar essa argumentacao tambern se faz mister a fim de diferen
ciar se, por urn lado, as origens das concepcoes de natureza remontam
ao mundo classico, onde se pode evidenciar, des de 0 pensamento de
Arist6teles, por outro prisma, as posturas ideol6gicas de cunho
ambientalista apresentam variados matizes.
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Ao situar ecocentrismo, antropocentrismo e biocentrismo como pos
turas ideol6gicas no ambito do movimento ambientalista, 0 que se pre
tende evidenciar e 0 carater por vezes ate antagonico adotado por enti
dades e ambientalistas individuais no emprego dessas orientacoes
discursivas enquanto embasadoras de sua atuacao.

A tonica ideologizante contida nas argumentacoes dos alarmes eco
l6gicos feitos pelos ambientalistas europeus, remete aos matizes ideol6-
gicos diferenciados para situar, tambem no ambito do ambientalismo
brasileiro, 0 contributo representado pelo imbrincamento entre visoes
de natureza e ideologias permeantes do movimento ambientalista, en
tendido na sua composicao multifacetada cujo campo e composto por
diversos interesses configuradores de suas lutas.

Desse modo, abordamos urn enfoque da(s) ideologia(s) ambientalista(s)
para situar tais posturas enquanto mistificadoras no tocante a posicao
central a ser ocupada na discussao ambiental seja pelo homemltecnologia
(antropocentrismo/tecnocentrismo), seja pelos demais seres vivos
(biocentrismo) ou ainda por uma visao integradora (ecocentrismo/
holismo) no sentido explicito de ocultamento da realidade (Sodre, 1997).

Num primeiro momento, ancoramos tal discussao a luz dos rizomas
do modelo de acumulacao economica vigente, apoiados em nocoes de
sustentabilidade que remetem a visoes distintas da natureza, esbocadas
no panorama episterno16gico desde meados do seculo XVIII e
aprofundadas ao longo dos seculos XIX e XX.

Em seguida, buscarnos contextualizar, desde urn ponto de vista te6-
rico, as distincoes entre ecocentrismo, antropocentrismo e biocentrismo
como posturas ideol6gicas no ambito do movimento ambientalista bra
sileiro. Assim, pretendemos evidenciar 0 carater, por vezes antagonico,
adotado por segmentos do movimento ambientalista no emprego dessas
orientacoes discursivas, bern como algumas repercussoes dessas postu
ras no tocante a redefinicao das contribuicfies e do alcance efetivo da
sustentabilidade no ambito constitutivo do pensamento acerca da Teo
ria e Meio Ambiente em nosso pais.

A guisa de reflexao, evocamos a imagem de raizes adventicias que se
estendem em padrao reticular chamadas rizomas no tocante aos desdo
bramentos da crise ambiental por entendermos que tal metafora reve-
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A adocao de distintas concepcoes de natureza no ambito das lutas
ambientalistas por diferentes movimentos confere urn carater ideo16-
gico ao ambientalismo, pois 0 uso de tais concepcoes de natureza tra
duz-se, de fato, enquanto discursividades em disputa da hegemonia
no cenario decis6rio no tocante a crise do ambiente global (Viola, 1998).

Por conseguinte, ambas as razoes servem como fundamento a expo
sicao desenvolvida nesta secaoe complementam-se a fim de correlacionar
concepcoes de natureza ao surgimento de preocupacoes institucionais
de conservacao, conforme salienta Collingwood (1988) acerca dos
prim6rdios de uma atuacao que hoje seria denominada como
conservacionista por parte da Igreja Cat6lica ainda na Idade Media,
que sera retomada mais adiante.

Desse modo, ressalta-se que a ternatica da conservacao da natureza
tern rizomas bastante distanciados no tempo e espaco, mas ainda dis
tantes de ter solucoes equacionadas na esfera das relacoes internacio
nais de forma articulada e consensual (Vigevanni, 1997).

Por outro lado, a diversidade de enfoques de natureza sugere as difi
culdades em estabelecer uma causalidade unica para explicar a separa
<;aoentre sociedade e natureza no pensamento moderno. 0 que parece
claro e que tanto as relacoes materiais no tocante as acepcoes de natu
reza como 0 campo ideo16gicodo ambientalismo participa de distintas
formas nessa ruptura epistemo16gica.

A forrnulacao originaria acerca da natureza, no pensamento filos6fi
co pre-socratico, parte da apreensao da coisa presente, em si mesma,
autoemergente, ou seja, a visao de natureza como pliysis:

VISOES DA NATUREZA COMO DISCURSIVIDAES EM
DISPUTA NO AMBITO DO AMBIENTALISMO

la-se muito util a elaboracao de tramas compreensivas das imbricacoes
existentes entre as visoes de cunho filos6fico acerca da natureza e suas
vinculacoes com as ideologias configuradoras do ambientalismo con
temporaneo no Brasil, construido ao longo do seculo XXate 0momento
atual do seculo XXI.
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Ja a concepcao de natureza em Arist6teles orientavase de modo
teleol6gico, isto e, para um fim, um destino alem de si mesma. Tal
concepcao no ambito da metafisica aristotelica comport a "a natureza
como algo que meramente acontece, que se faz presente, cujos entes
estao colocadoscomoaquilo que nos envolve e esta perto desde 0 inicio"
(Foltz, 2000:33).

Faz-se relevante para a analise em transcurso, salientar 0 nitido
entrelacamento dessas duas visoes de natureza - dos presocraticos e a
aristotelica - emanadas dopensamento grego, a partir da segunda me
tade do seculo XIX,epoca na qual tornamse not6rios os efeitos danosos
da atuacao predat6ria do homo faberorientado pelo industrialismo for
jado no seio da acumulacao capitalista no periodo da Revolucao Indus
trial,

A reacao aos danos ecol6gicosmais not6rios it epoca comoa poluicao
do ar e dos rios e a deterioracao das condicoesde vida nas cidades indus
triais europeias durante os seculos XVIIeXVIII foi0 substrato concreto
para a vertente ambientalista denominada de preservacionismo, como
res salta Keith Thomas (1988), ao discorrer sobre 0 carater de reacao do
preservacionismo, em suas origens, tanto ao antropocentrismo moder
no comoao teocentrismo medieval.

Ainda segundo a analise de Thomas (1988:296), a enfase na adocao
de jardins domesticos e de parque publicos, na Inglaterra vitoriana,
bem como a idealizacao do campo no imaginario social europeu como
buc6lico e fonte de "primicias sem mazelas", incutiu, mesmo em pesso
as nao aristocraticas, um olhar para 0 campo em busca de refrigerio
das agruras da vida nas cidades poluidas e sem verde.

Esses elementos, entre outros, impulsionaram a construcao de jar
dins botanicos nao apenas na Inglaterra, comseu pioneiro Botanic Kew
Gardens, em Londres, mas em paises de tradicao latina, a exemplo da

-_

para os primeiros fi16sofos,pensar a partir da coisa presente ao mun
do em redor e pensar 0 fogo, a agua, 0 ser, a transformacao de umas em
outras, 0 nascer e 0 perecer. 0 rio heraclitico nao e puramente simbo
lico: e banhandose no rio concreto que percebemos a estrutura contra
dit6ria das coisas que sao (Unger, 1991:30).
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Note-se, na citacao acima, 0 destaque ao estatuto de igualdade no
tocante it existencia explicito na visao defendida por Coetzee, a ponto de
salientar que os seres transientes (humanos?) nao merecem maior aten
<;aona trama do existir. De modo dialogico, essa mesma afirmacao nu
trese da ideiaplatonica de que a natureza constitui aquilo que esta
sempre presente para ser visto na apreensao de entes mutaveis, a sa"
ber, os homens.

Ademais, de modo contraditorio, esta concepcao platonica baseia al"
guma das assertivas mais caras aos ideologos do ambientalismo
tecnocentrista, mais exatamente aqueles defensores de uma visao de
natureza enquanto inesgotavel cornucopia (Pearce e Turner, 1995).

Salienta "se a contradicao posta ter sido uma visao humanista e ro"
mantica da natureza, desenvolvida milenios apos PIa tao por humanistas
como Kant e romanticos como Schiller, entre outros, 0 substrato mais

na visao eco16gica,0 salmao, as algas fluviais e os insetos aquaticos
interagem em uma grande danca complexa com a terra e 0 clima. 0
todo emaior que a soma de suas partes. Nessa danca, cada organismo
tern urn papel: sao esses multiples papeis, mais que os seres particu
lares que os desempenham, que participam da danca. Quanto aos
interpretes reais, na medida em que sao auto-renovaveis, na medida
em que continuam vindo, nao precisamos prestar nenhuma atencao
neles (2002:64).

Espanha e Italia, retratando urn desejo de urn regresso a uma natureza
idilica.

Esse suposto retorno a uma pretensa "Era de Ouro" da relacao hu
mana com a natureza encontrase subjacente tanto nos prim6rdios do
preservacionismo, cujo papel para a criacao de Unidades de Conserva
cao no seculo XIX sera mais adiante retomado.
omesmo argumento sera analisado nas formulacoes desenvolvidas

pelos ide6logos da perspectiva ambientalista denominada Ecologia Pro"
funda, sistematizada na segunda metade do seculo XX, cujo principio
biocentrico, isto e, de urn estatuto igualitario perante a existencia de
todos os seres, e reafirmado de ecologia explicitada por Coetzee.
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No periodo renascentista, as profundas alteracoes da vida corres
pondentes ao desmantelamento do Feudalismo, tiveram amplas reper-

o resgate do pensamento classico so.era permitido dentro dos limites
que reafirmassem aspectos doutrinarios do Catolicismo.A tensao en
tre percepcoes da natureza como integrada e espiritual e vis6es da
natureza comoentidade externa e maternatica, projeto racional da Cri
acao, desembocouvivida na Europa renascentista (Cidade, 2001a:107).

Ainda no tocante a Idade Media,

-,
A Idade Media se achava tao afeita, com certeza, a nocao de que 0

mundo presente e simples lugar de passagem que Coo) a ruindade ou
deterioracao da Natureza resgatavase num plano divino de salvacao
que, por sua vez, nao deixaria de valorizar c..) as mazelas do mundo
material em funcao da abundancia de todos aqueles bens de que care
ce a natureza corrompida.

concreto, do ponto de vista da sucessao das ideias filosoficas, a servir de
embasamento a postura tecnocentrista como vertente ideologic a do
ambientalismo.

Ainda que a luz da contemporaneidade e das perspectivas pos-rno
dernas atuais esta concepcao classica de natureza seja tomada como
superada, ela nao perde sua importancia por configurar uma natureza
plasmada a medida dos homens, cujos resquicios estao presentes ate 0

Renascimento no pensamento filosofico (Merleau -Ponty, 2000).
Durante a Idade Media, cristalizou -se a concepcao de natureza

explicitada pelo pensamento classico, conforme assinala Capra (1987:49).
"Na filosofia, Tomas de Aquino (seculo XIII) combinou 0 sistema da
natureza de Aristoteles com a teologia e a etica cristas, em uma estru
tura conceitual que se tornou a regra".

Etica crista que colocava 0 mundo como lugar passageiro, rumo as
bernaventurancas do paraiso, Sergio Buarque de Holanda (1999:187)
assim relata essa visao de natureza e sua influencia nos primordios de
nossa colonizacao:
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cussfies no campo das ideias, a exemplo da revalorizacao do empirismo
e do racionalismo e da contestacao religiosa responsavel pela eclosao do
Protestantismo a partir das ideias de Lutero: a partir dai, 0 poder da
Igreja Cat61icade Roma deixa de ser incontestavel, sobretudo em dorni
nios filos6ficos.

No contexto da Modernidade, cujas multiplas e profundas mudan
cas eclodem a partir doRenascimento, 0 pensamento deRene Descartes
surge comooposicao ao empirismo, caracterizado por uma perspectiva
de objetivacao do mundo e da vida humana em relacao aos dogmas
teo16gicos reinantes no medievo. Em decorrencia de sua filosofia
racionalista, Descartes preconiza uma concepcao de natureza sem ori
entacao, sem interior, externa a si mesma (res extensa).

A ideia de natureza enquanto exterioridade traz em seu bojo a con
cepcao da natureza enquanto regida por urn sistema de leis, das quais
caberia ao homem, na condicao de "Senhor doJardim", segundo a me
tafora da cosmogenese judaico-crista, conhecer as regularidades e os
principios a fim de dominar a vida e 0mundo exteriores a ele, enquanto
condicao de sua propria existencia .

Por conseguinte, a concepcaoplat6nica sera retomada por Descartes
enquanto processo de objetivacao da natureza e sua definicao como res
extensa, razao pela qual este ultimo escolhera a maternatica como lin
guagem da natureza. (Foltz, 2000).

Portanto, a visao de natureza entendida enquanto sistema de leis
guiadas por uma contingencia externa a si mesma opera a ruptura da
visao de physis, ou seja, de natureza autoemergente e matricial, con
cepcao ainda subjacente, a ideia de natureza ate entao em vigor.

Ora, isso implica afirmar, como 0 faz Merleau-Ponty (2000:13): "a
Natureza comosistema de leis torna superflua a presenca de forcas que
lhe sejam interiores, a interioridade esta toda em Deus."

Leibniz, por seu turno, aprofunda esta ruptura fundamental na con
cepcao de natureza, ao realizar a separacao entre Deus e Natureza
mediante a proposicao de uma mecanica divina operada mediante esco
lhas cabiveis aoMundo em questao e nao mais desejadas por Deus.

Essa concepcaoda Natureza enquanto positividade absoluta formu
lada na Modernidade esta no bojo das formulacoes ideologicas dos
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ambientalistas de orientacao antropocentrista, sobretudo apos a cisao
epistemica realizada por Leibniz e que sera reafirmada no periodo mo
derno por fisicos comoLaplace e por filosofose, na contemporaneidade,
matematicos e filosofoscomoWhitehead.

Na concepcao de Laplace, a natureza e tacitamente dominada por
um ser ilimitado, responsavel por uma simultaneidade de ocorrencia
dos fenomenos entre espaco, comoordem dos acontecimentos simulta
neos e tempo, ordem das sucessoes. (Merleau-Ponty, 2000:183). Ja
Withehead (1998) nega a simultaneidade de ocorrencia dos fenomenos
naturais no tempo e no espaco, ainda que advogue que "as bordas do
tempo e do espaco sao sempre esgarcadas".

Essa celebre frase de Whitehead (1998) salienta sua discrepancia
em relacao amecanica newton-laplaceana, ainda que se permita conti
nuar abordando a natureza enquanto sucessoes e similaridades.

A implicacao dessa ruptura para sua concepcao de natureza reside,
basicamente, no aprofundamento da abordagem objetivadora desta, ao
estabelecer que as sucessoes e simultaneidades entre tempo e espaco ja
nao ocorrem em si, mas apenas como espetaculos passiveis de
equacionamento fisico-matematico. Portanto, em Whitehead (1998),
tempo e espaco deixam de ser os recipientes classicos nos quais se as
sentavam os fenomenos naturais.

E exatamente a possibilidade do homem atuar sobre a natureza,
enquanto operador independente de qualquer sensitividade e
envolvimento, que alicerca os argumentos daqueles mais identificados
com a postura ideologica antropocentrista do ambientalismo.

Essa designacao incorpora inclusive os ecossocialistas, de inspira
c;:aomarxista, no tocante a sua desconsideracao sobre a natureza nas
suas formulacoes teoricas e a respectiva enfase na superacao domodelo
de sociedade regido pelo capital como0 fim da crise ambiental em curso.
Comoressalta 0proprio Karl Marx (1982), foi0 surgimento da proprie:
dade privada e da economia monetaria que possibilitou a exploracao da
natureza e 0 fim a sua deificacao.

Para os teoricos marxistas, somente alem dos dominios do modo de
producao capitalista poderao ser engendradas as condicoes de urn rela
cionamento mais harmonico e menos predatorio com0mundo natural,
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a fim de suplantar a barbaric perpetrada pelo capital sobre a humani
dade com base em outro padrao de uso e distribuicao dos recursos
ambientais, que tenha comoprincipio 0 respeito aos limites de renova
cao da natureza.

It a ideia de natureza enquanto positividade e dissociada da atuacao
divina que propiciara uma compreensao humanista da natureza, por par
te deKant, remetendo 0juizo da Natureza as nossas simples faculdades de
cognicaoe reconhecimento dosfenomenos.Disto decorre que 0 sujeito pas
sa a ser tido comoabsoluto, dotado de razao e poder de construir e analisar
a natureza a partir de seus arquetipos mentais, totalmente desvinculados
de qualquer experiencia (M:erieau-Ponty,2000:24-35).

Nos resultados desse empreendimento racional realizado por Kant
podem ser encontrados os rizomas mais ampliados que dao sustentacu-
10ideo16gicoas formulacoes docapitalismo ecologicoou green capitalism,
a saber, relacionados a uma das vertentes do ambientalismo que preco
niza uma relacao de acomodacao das exigencias domeio ambiente fren
te aos avanc;:os-em principio -infinitos da engenhosidade humana pos:
sibilitados pela tecnologia, no tocante a contornar e mesmo resolver
problemas ambientais sem transformar as bases da acumulacao do re
gime capitalista em escala local e planetaria (Blackburry, 1999).

Essa mesma concepcao de natureza enquanto maquina regida por
leis externas a si mesma, logo, passivel de regulacao e de completo
dominio pelo homem encontra-se tambern no substrato da teoria econo
mica, desde os fisiocratas ate a escola neoclassica, haja vista salientar
se que economia, em termos etimol6gicos, refere-se a "administracao da
casa" e que a preocupacao central dos economistas tanto fisiocratas
quanta classicos era 0 controle da natureza, entendida comoarsenal de
recursos disponiveis aos homens que os controlassem (Foladori, 2001).

No prisma da analise economica vinculada ao marxismo, 0 fi16sofo
Hegel (2003) salienta que, dialeticamente, a natureza, dominio inicial
da vida do homem, consiste ao mesmo tempo pelos mecanismos da ali
enacao e do valor engendrados pelo capital, condicao de escravidao de
homens por outros homens, dada a sua apropriacao privada e os argu
mentos da moral religiosa judaicocrista justificadores dessa apropria
cao primitiva.

,
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A concepcao romantica de natureza esbocada por Schelling faz uma
retomada da visao dos fi16sofospresocraticos, ao afirmar 0 ser da natu
reza anteceder as contingencias, ou seja, esta atras de n6s.

Aoretomar essa concepcao de natureza os romanticos, a exemplo de
Schelling, abrem espaco, do ponto de vista filos6fico,a uma filosofia da
natureza e, do ponto de vista ideo16gico,a uma forrnulacao que confere
sustentacao aos defensores da postura do ambientalismo denominada
holistica no campo das ideologias ambientalistas, conjugada a amplia
cao das dicotomias entre abordagens racionalistas e idealistas, no cam
po cientifico, verificada ao longo do seculo XIX.

No campo racionalista, destacase 0 positivismo, com 0 acirramento
das proposicoes de controle e de experimentacao dos fenomenos natu
rais e sociais e representando 0 auge da visao de progresso da humani
dade, ainda que obtido a custa da degradacao da natureza. Enquanto
reacao ao positivismo no campo das filosofias racionalistas, afirma-se 0

marxismo, cuja influencia estende-se ao longo do seculo XX.
Ao privilegiar as relacoes materiais comobase explicativa das mu

dancas sociais, 0marxismo via aspectos dialeticos na natureza, sendo
esta concomitantemente condicao e parte integrante do processo de re
producao social. Enquanto no processo de trabalho e nas relacoes de
producao 0 ambiente influenciaria a sociedade, a sociedade, ao se desen
volver, progressivamente transform aria a natureza (Cidade, 2001a).

Comoreacao aocientificismonewtorrcartesiano nocampohumanistico,
cujas ciencias emergentes encontravamse dominadas pela: busca da
legitirnacao combase nos canones cientificistas vigentes a epoca, mere
cern destaque, pelas repercussoes no campo ambientalista, a hermeneu
tica e a fenomenologia, constituintes do substrato filos6ficodesta tese.

Essas repercussoes das filosofiasdosignificadonocampoambientalista
aohamse vinculadas it sua tendencia a ver a natureza como dotada de
autonomia, ligada it ideia de todo, conforme observa Paulo Cesar Gomes
ao referir-se it filosofia da natureza (Gomes, 1996:95-96).

Ha tambern na perspectiva holistic a, se bern que nao de modo
consensual entre seus defensores, 0 resgate de uma dimensao de
espiritualidade, entendida em seu carater de vivencia e de vinculacao
pessoal ao Sagrado e caminho para a resolucao de conflitos (Weill, 1993).
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Desde urn ponto de vista que visa situar a influencia das vis6es de
natureza no engendramento das tramas do ambientalismo no Brasil,
tal influencia se fez notar desde as inovacoes do estabelecimento de,-

VERTENTES IDEOLOGICAS DE APROPRIAQAO DA
NATUREZA NO DISCURSO AMBIENTALISTA
BRASILEIRO

Tambern a apreensao dos fenomenos da natureza entendidos como
imersos na totalidade complexa e orrgina ria e defendida pelos
ambientalistas orientados pela perspectiva holistica, haja vista a ori
gem etimo16gica desse vocabulo remontar ao grego halos, referente a
qualidade daquilo que e inteiro, completo, associado, de modo frequen
te, a nocao de complexidade, por sua vez derivada do latim complexus,
significando aquilo que e tecido junto.

Assim, no pensamento holistico, retorna-se a concepcao de homem
encontrada em Heraclito, comoservo do lugar, em oposicao a concepcao
racionalista de homem como0 senhor dojardim.

Tambern sao notadas influencias das filosofias do significado que
surgem ao longo do seculo XIX,como a fenomenologia e a hermeneuti:
ca, numa tentativa de erigir uma nova tessitura complexa e
multifacetada que possibilite avancar rumo a superacao da crise da
racionalidade cientificista, erigida nobojoda modernidade, cujocorolario
atual consiste na adocao da sustentabilidade.

Nesse transcurso de elaboracao de vis6es de natureza, houve urn
acirramento das contradicoes entre tais concepcoes e as formas de pro
ducao da vida social,base das formulacoes ideo16gicasdoambientalismo,
ao longo do seculo XXcom desdobramentos ate os dias atuais.

Tal acirramento consolidou urn pressuposto subjacente de ruptura
entre sociedade e natureza, base das argumentacoes e dos discursos dos
ambientalistas nas mais variadas vertentes ideo16gicas e origem das
matrizes discursivas das quais emanam as principais orientacoes teo
ricas acerca da incorporacao da sustentabilidade no marco do
ambientalismo no Brasil.
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areas verdes nas cidades (parques e jardins) cujo marco no Brasil foi a
construeao do Jardim Botanico do Rio de Janeiro Imperial, cuja inspi
racao remonta aos ideais de fruicao da vida natural e repouso cultiva
dos na Alemanha e Inglaterra desde meados da segunda metade do
seculo XVII.

Destaca -se tambern a atuacao dos naturalistas e artistas anglo
saxonicos em paises coloniais, como Franz Post eVarnhagem no Bra
sil' cuja tradicao de retratar a exuberancia da natureza no novo mundo
pode ser recuada ate a Carta de Caminha (Bueno, 2001), tendo contri
buido, com a publicacao de suas obras para 0 reflorescimento das sensi
bilidades face a natureza.

Em particular no caso brasileiro, a atuacao dessas primeiras expe
diodes de cunho naturalista proporciona os rizomas mais distanciados
no tempo derivados de uma visao romantic a da natureza, ora com
pincadas dos aspectos hostis do mundo natural dos tr6picos. Ora, tal
concepcao reifica uma atitude de dominacao e distanciamento face a
natureza, ainda presente no cerne de uma concepcao ambientalista
pautada pela busca de resultados e nitidamente orientada pelo
preservacionismo restrito (Diegues e Nogara, 2000).

As repercussoes desses fatores ocorridos no mundo anglo-saxonico
foram notaveis sobre politicos e ativistas da natureza nos Estados Uni
dos (EUA) onde foi criado 0 primeiro parque nacional para a preserva:
cao das especies e paisagens de inestirnavel valor cenico, 0 Parque
Yellowstone, em 1873, existente ate hoje (Schama, 1996).

Dado 0 apice do industrialismo estender-se desde a segunda metade
do seculo XIX ate a primeira meta de do seculo XX, com 0 auge dos
modelos de acumulacao capitalista baseados na producao em serie e no
estabelecimento de esquemas globais de producao/circulacao de merca
dorias denominados Fordismo-Toyotismo (Antunes, 1997), as posturas
ideo16gicasdo ambientalismo cornucopiano e do tecnocentrismo foram
preponderantes na esfera das negociacoes e praticas ambientais.

A necessidade de reconstrucao economica europeia no periodo poste
rior a Segunda Guerra Mundial ampliou a busca desenfreada por mate
riasprimas no mundo colonial (Africa, Asia e Americas Central e do
Sul), ensejando 0processodeneocolonialismoou nova partilha geopolitica
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do mundo, cuja tragedia socioambiental perdura ate nossos dias, haja
vista 0 agravamento da problematic a ambiental nessas regioes do glo
bo, sobretudo Africa eAsia, comnuvens t6xicas, desequilibrios ecologi
cosde toda sorte, acidentes ambientais de graves proporcoes, pandemias
e 0maior de todos os flagelos - a perpetuacao do ciclo da pobreza e da
apartacao de seus povos (Buarque, 1998).

A titulo ilustrativo dessa postura do ambientalismo cornucopiano,
ou seja, orientado por uma matriz discursiva que encara 0mundo na
tural como mero dispensario sempre farto para atender a l6gica
incremental de urn padrao desenvolvimentista sem preocupacoes -atu
ais nem tampouco futuras - com a dilapidacao domeio ambiente, vale
ressaltar 0modelo de exploracao dilapidat6rio da Amazonia brasileira
realizado por capitalistas transnacionais no projeto de mineracao do
vale dos indios Carajas denunciado de modo exemplar por Orlando
Valverde (1985).

Somente no bojo da grande crise capitalista de 1973 assumem rele
vancia na agenda politica internacional analises centradas na questao
ambiental, a exemplo do primeiro relat6rio do Clube de Roma e sua
orientacao sabre a necessidade do crescimento zero comomeio de equi
librar as recursos ambientais disponiveis em escala global (Meadows,
1997).

Nessa atmosfera onde emergiu a necessidade de estabelecer, no mi
nima, limitacoes mais nitidas ao usa desenfreado das inovacoes
tecnol6gicas, sob pena de comprometimento da qualidade da vida em
termos imediatos e sua inviabilizacao para futuras geracoes, Ignacy
Sachs, conferencista convidado it Conferencia preparat6ria da I Confe
rencia Mundial sabre MeioAmbiente, realizada em 1972 em Forneux,
Suica, empregou pela primeira vez a term a ecodesenvolvimento, refe
rindo-se a urn tipo de desenvolvimento centrado na busca do equilibria
no usa dos recursos ambientais visando sua conservacao para futuras
geracoes,

Para Sachs (1994), a ecodesenvolvimento engloba tanto a preserva:
c;ao- quando necessario devido it deplecao e as ameacas globais sobre as
recursos ambientais - quanta a conservacao, apoiada em formas de uso
racional do ambiente e consiste na atitude de promover urn desenvolvi:
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mento socio-economicoeqilitativo, atraves de estrategias ambientalmente
adequadas e suportaveis a nivel ecologico

Na sociedade brasileira, Mauricio Waldman (1992) situa como influ
encias impulsionadoras ao inicio das lutas ambientalistas de cunho
conservacionista, os movimentos de contracultura dos anos 1960 ocor
ridos na Europa e nos EVA, sobretudo hippies e ativistas politicos con
tra a Guerra do Vietna, cujo slogan "Faca a Paz, nao Faca a Guerra", se
tornou emblematico daquela geracao e da reducao do consumismo nos
anos 1970, intitulado Small is Beautifull, cuja obra de Schumaker (1988)
foi traduzida em portugues como Importante e ser pequeno.
omesmo autor salienta que, durante 0 periodo ditatorial (1968-1983)

mesmo todo 0 aparato de censura aos meios de cornunicacao de mass a
nfio impediu 0 surgimento e atuacao de grupos centrados na luta ecole
gica, sobretudo em Sao Paulo, Rio de Janeiro e em Porto Alegre.

Na conducao de suas reivindicacoes, esses movimentos precursores
foram orientados por uma mescla de atitudes preservacionistas e con
servacionistas, cujos resultados em termos de medidas de gestae do
meio ambiente e de formulacao de politicas ambientais serao detalha
dos ao longo deste artigo.

Alias, a respeito da disseminacao de ideias ambientalistas de modo
mais amplo na sociedade brasileira vale resgatar que, em 1982, e reali
zada a primeira telenovela que trouxe com eixo central preocupacoes
ambientalistas. Intitulada 0 Grito e ambientada na capital paulista,
essa producao da Rede Globo alertava para a necessidade de reduzir a
poluicao ambiental nas grandes cidades, desde a faixa-titulo da abertu
ra da novela, Salve 0 Verde (Alencar, 2003).

:It claro que a veiculacao dessa novela nos estertores da ditadura mili
tar sinalizava urn periodo de distensao das relacoes entre dirigentes poli
ticos e midia, no tocante a censura, mas tambem nao se pode esquecer de
assinalar tal iniciativa, exibida no tardio horario das 22 horas, como
fruto das pressoes sociais internas e externas em materia de meio ambi
ente, as quais a sociedade brasileira nao poderia ficar imune.

Em meados dos anos 1980, comecou a surgir no Brasil urn tipo de
ambientalismo distinto do preservacionista, mais ligado as questoes
sociais. Surgido no bojo da redemocratizacao do pais, logo apos 0 fim da
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ditadura militar, caracteriza-se pela critic a ao desenvolvimento alta
mente concentrador de renda e destruidor da natureza, que teve seu
apogeu nesse periodo.
o ecologismo social ou ambientalismo campones e incorporado por

seringueiros amaz6nicos, pelo Movimento dos PovosAtingidos por Bar
ragens (MAB),por movimentos indigenas e de pescadores que comecam
a influenciar uma nova forma de ver a conservacao ambiental, propon
do a participacao das comunidades no planejamento e na gestae das
Unidades de Conservacao (Bredariol e Vieira, 1991).

A destacada participacao brasileira em materia ambiental teve sua
culminancia com a realizacao da Conferencia Rio - 92, fruto de uma
participacao da diplomacia nacional incisiva ao longo dos ultimos trinta
anos, em termos de cooperacaoe de proposicao demecanismos ambientais
internacionais a partir da otica e das necessidades do Cone SuI.

No ambito da ECO-92, urn forum mundial de ONG's, paralelo a Rio
92, obteve maior visibilidade uma rede de grupos ambientalistas brasi
leiros cujas matrizes teoricas remetem ao pensamento holistico ainda
que nem sempre tenham definicoes especificas de suas lutas e deman
das a partir de uma clara compreensao de suas inspiracoes teoricas.

Tais grupos ambientalistas tracam como focode suas preocupacoes,
a adocao de estilos alternativos e menos degradantes de vida, a reducao
dos niveis de consumo, sobretudo em suas investidas junto a popula
c;oesdas grandes cidades bern comomerecem destaque suas iniciativas
de estabelecimento de mecanismos de mercados pautados por uma eti
ca solidaria basilar a sustentabilidade, como 0mercado solidario, com
seu sistema de certificacao baseado em principios eticos rumo a produ
c;iioe consumo sustentaveis,

Tambem expressando vinculaeao com os reflexos da Rio-92, torna -se
evidente desde a decada de 90 do seculo XX, a emergencia de atitudes
ambientalmente orientadas no seio do empresariado nacional. Todavia,
e born salientar que tais iniciativas nao vis am romper com os ditames
do capital, mas de modo contraditorio, adequar-se aos novos padroes de
competitividade global, ensejando uma orientacao adotada por parte do
mundo empresarial em aedes tais como a criacao do CEBDS (Conselho
Empresarial Brasileiro para 0Desenvolvimento Sustentavel) visando
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Ao longo desse ensaio, esperamos ter posta em evidencia 0 carater,
por vezes contradit6rio e ate mesmo antag6nico, entre distintas matri
zes ideol6gicas do ambientalismo no Brasil.

Ensejamos ainda haver logrado estabelecer uma classificacao, ain
da que permeada de lacunas que, desejamos, sirva para estabelecer 0

RIZOMAS IDEOLOGICOS DO AMBIENTALISMO NO
BRASIL - DILEMAS E POSSIBILIDADES

orientar ao empresariado como implementar medidas e sistemas de
certificacao ambiental exigidos internacionalmente (Almeida, 2002).

Ora, teria por isso 0 empresariado brasileiro incorporado em graus
variados, logicamente, alguma vertente do ambientalismo ao processo
produtivo? Essa questao podera ser respondida de modo afirmativo se
levarmos em consideracao nao apenas 0 incremento das iniciativas de
projetos socioambientais desenvolvidos e/oupatrocinados por empresas
nos ultimos quinze anos bern como 0 desencadeamento de programas
voltados amelhoria de performance ambiental nos mais variados seg
mentos empresariais, em busca da ecoeficiencia, comovisao da susten
tabilidade nos neg6cios.

Sem sombra de duvida, ainda ha urn fertil terreno de pesquisas e
estudos no sentido de estabelecer urn marco analitico coerente para a
adocao do "capitalismo verde" pelo setor produtivo doBrasil. Contudo
quando empresas do porte da PETROBRAS e congeneres, cujo foco e
exercido sobre atividades intrinsecamente (inisustentaveis, passam a
exibir - e mais do que isso, a desempenhar - programas e resultados
expressivos na busca de resultados ambientalmente corretos, fazse
necessario melhor compreender as relacoes entre setor produtivo e sus
tentabilidade, ainda que nos marcos limitados de uma abordagem
centrada no desenvolvimento sustentavel, situado na esfera de marcos
regulat6rios da politica e da gestae ambiental no Brasil, ainda
desvinculados das profundas e indispensaveis mudancas estruturais
que de fato possam preconizar urn desenvolvimento com sustentabili:
dade (Oliveira, 2004).
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dialogo que procuramos travar, entre as teorizacoes formais de urn lado
e as realizacoes dosmovimentos ambientalistas no Brasil, na perspecti:
va de evidenciar suas orientacoes te6ricas, muitas vezes pouco claras
para a maior parte de seus seguidores, mas explicitadas nas suas agen
das de negociacao ambientais, bern como alguns reflexos analiticos no
tocante aos resultados dessas demandas para 0 avanco da compreensao
do ambiguo quadro da relacao das demandas engendradas pelos movi"
mentos ambientalistas com0 conjunto maior das demandas da socieda
de brasileira.

Alias, essa tern sido uma de nossas mais marcantes preocupacoes
no tocante it pesquisa acadernica visando contribuir no ambito da
redefinicao da relacao teoria e ambiente nos dias atuais no Brasil.

A luz de tais argumentos, ousamos tracar uma sucinta e talvez por
demais esquematica, no nivel atual de nossas formulacoes, classifica"
cao de orientacoes epistemol6gicas dopensamento sobre ambiente e al"
guns reflexos em segmentos ambientalistas no Brasil.

Em primeiro plano, ainda permanecem bastante ativos resquicios
da defesa da conservacao restrita de espacos territoriais excluindo, SO"

bremaneira, as populacoes mais fragilizadas do processo de definicao
dos novos usos dos bens comuns territoriais. Esse aspecto do
ambientalismo, cuja orientacao por vezes flerta como a Deep Ecology,
traz no seu bojo formulacoes baseadas no biocentrismo, refletidas em
suas manifestacoes publicas de "fora humanos dos santuarios da vida",
assim como na busca por uma convivencia com uma natureza idilica,
nunca existente, 0 que pode levar ao escapismo da posmodernidade
caracteristico pela ruptura das relacoes com a comunidade ampliada
na busca de seus objetivos ambientalistas (Baumman, 2003).

Em urn segundo nivel, parece-nos clara a emergencia e a forca soci
al das aspiracoes socioambientais representadas pelo ambientalismo
social, de orientacao nitidamente antropocentrica.

Representados pela incorporacao de segmentos tradicionalmente
excluidos da forrnulacao das politicas ambientais esses grupos engen
draram demandas ambientais como busca de sentido e de resgate de
suas condicoes de vida, com avances no plano legal. Urn caso digno de
apreciacao e representado pelos avances do segmento ambientalista
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embutido nos movimentos de atingidos por barragens que tern conse
guido, a duras penas e com muitos revezes, que nas areas destinadas
aos novos assentamentos para as quais tais populacoes sao remanejadas
sejam asseguradas tambem condicoes ambientais minimas para sua
reproducao social.

De modo similar, os trabalhadores rurais sem terra, representados
por varies movimentos, tern conseguido da parte do atual Ministerio da
Reforma Agraria aedes que caminhem na desculpabilizacao dos seus
integrantes no tocante aos danos ambientais ao demonstrarem a
inviabilidade de se manterem na terra sem medidas mitigadoras
ambientais quando da implantacao dos assentamentos rurais, tendo 0

INCRA incorporado dispositivos da legislacao ambiental ao planejamento
dos assentamentos rurais oficiais.

Em uma direcao oposta ao do ambientalismo social, destacamos tam
bern a ernergencia das preocupacoes e praticas dos ambientalistas empre
sariais que tern animado esforcos rumo a conciliacao entre economia e
ambiente orientada pela incorporacao da sustentabilidade aos processos
produtivos. Essa vertente, de cunho tecnocentrico no tocante a sua matriz
ideo16gicapredominante, entretanto, busca dialogar com principios mais
amplos no espectro das concepcoes da sustentabilidade, ao empreender
iniciativas que ultrapassam 0horizonte meramente corporativo.

Assumindo uma clivagem mais dificil de definir mas que, neste
momento situamos na esfera das taticas do cotidiano a la Certeau, inse
re-se como rizoma do ambientalismo no Brasil, a difusao de grupos
ainda bastante incipientes no tocante as suas agendas, mas cujo foco de
atuacao inscrevese nas politicas do cotidiano. Esses grupos que tern
como orientacao ideologica predominante forrnulacoes ecocentricas, tern
trabalhado na reformulacao dos modos de vida dos individuos e, muitas
vezes, nao assumem 0 carater ambientalista na elaboracao de suas rei
vindicacoes contudo, os reflexos de sua presenca podem ser vinculados
ao avanco da ecoespiritualidade, a qual vern forjando uma rede ja con
solidada de organizacoes que vivenciam esses principios, com variadas
distincfies.desde a permacultura as ecovilas, cujos resultados merecem
maior aprofundamento no ambito da contribuicao a sustentabilidade
dentro do pensamento sobre Teoria eAmbiente no Brasil.
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