
MElD AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SU.S

A tematica do meio
ambiente vem se destacando
entre as mais importantes
neste final de seculo. A partir
de dois marcos fundamentais,
a Conferencia de Estocolmo
em 1972 e a Conferencia do
Rio, em 1992, come<;:arama se
estabelecer as bases de uma
nova perspectiva de enten-
dimento da questao,princi-
palmente atraves do conceito
de desenvolvimento susten-
tavel,que ,vem se consolidan-
do como uma nova proposta
no sentido de fazer modificar
os veto res da potitica publica
no mundo inteiro.

Esta nova visao esta esta-
belecida no sentido de integrar
asvarias dimens6es da vida a
discussao mais especffica
referente ao meio ambiente.
Neste sentido, politica,
institui~6es, cidadania e eco-
nomia passam a compor 0
quadro geral das preocupa-
~6es ambientalistas, superando
o que poderlamos chamar de
fase estritamente conserva-
cionista de debates em torno
do tema. Mais ainda, os
esfor~os globais de constru¢o
da Agenda 21 nos varios
palses e localidades, imprime
ainda maior enfase sobre a
estreita conexao entre os
temas do meio ambiente, 0
desenvolvimento sustentavel e
a resolu¢o dos pontos crlti-
cos e vulnerabilidades, bem
como das potencialidades de
cada regiao deste planeta.

No que diz respeito a po-
Iltica e as institui~6es, cabe
pensar 0 sistema de regula¢o
publica ambiental (Neder,
1996),0 que compreende duas
ideias fundamentais. A
primeira gira em torno do
financiamento do sistema
publico de regula~ao, at raves
da garantia de repasses finan-
ceiros estaveis e em quanti-
dade suficiente para garantir,
pelo menos, as tres areas
fundamentais do Plano Nacional
de Meio Ambiente, quais se-

jam, 0 desenvolvimento insti-
tucional, as unidades de con-
serva~ao e a prote~ao dos
ecossistemas.

A segunda ideia impor-
tante e relativa ao pr6prio
desenvolvimento institu-
cional, que compreende 0
fortalecimento do Instituto
do Meio Ambiente e Recur-
sos Renovaveis (IBAMA) e
dos demais 6rgaos do Sis-
tema Nacional de Meio
Ambiente (SISNAMA), atraves
de capacita¢o tecnica de seu
pessoal, provisao de equipa-
mentos e informa~6es e as-
sistencia aos 6rgaos estaduais
(OEMAs).

Nesta perspectiva, urn
ponto crucial diz respeito a
interpreta~ao do significado
das atuais propostas de re-
forma do Estado em curso
no Brasil e no mundo. A
crise econ6mica vivida inter-
nacionalmente a partir do
primeiro choque do petr61eo,
em 1974, COIOCOU em anda-
mento urn processo de
intenso debate sobre 0 papel
e a significa~ao daquele
institui¢o na vida social dos
diversos palses, 0 que gerou
novas proposi~6es ligadas
ao que se conhece hoje
pelo termo, neoliberalismo
(Evans, 1993).

Pontos ideol6gicos a
parte, no ultimo quarto
deste seculo, 0 Estado foi
crucificado e mais tarde
resgatado, no que tange as
suas fun~6es de regulador,
mantenedor da ordem, ad-
ministrador da justi~a e,
sobretudo, no seu papel
intervencionista sobre assun-
tos econ6micos, em urn
contexto radicalmente diver-
so do que se vivera ate
entao.Este debate, paradig-
maticamente registrado no
relat6rio do Banco Mundial
do ana de 1997,"0 Estado
em urn M'mdo em Trans-
forma~ao", incorpora novos
conceitos e temciticas, tais

como 0 de Cdpacidade esta-
tal, autonomia inserida e
governan(:a, registrando ainda,
suas tarefas no que concerne
ao desenvolvimento susten-
tavel, em que se ressaltam os
aspectos da transparencia,
participa~ao e descentra-
liza~ao (World Bank, 1997;
Evans, 1993).

No Brasil, 0 diagn6stico
sobre a reforma do Estado e
sua vincula~ao com a tematica
do meio ambiente se reveste
de maior complexidade em
razao dos problemas fiscais
enfrentados pelo setor publi-
co, desde a segunda metade
dos anos 80. Ap6s dois pe-
rlodos de intensa proposi¢o
reformista, no inlcio do go-
verno Collor e, posterior men-
te, no primeiro mandato de
Fernando Henriqu€: Cardoso, a
maquina publica, sobretudo
no nlvel federal, continua a
enfrentar 0 dilema de refor-
mar-se, no sentido de absor-
ver os novos conceitos da
administra~ao publica, e, por
outro lado, conviver com a
urgencia e realidade de
sucessivas propostas de ajus-
te fiscal, que impedem uma
mudan~a efetiva de orienta-
¢o, gra~as aos cortes or<;:a-
mentarios, as press6es por
demissao e decrescimo das
despesas com a folha salarial.

o diagn6stico entao, do
ponto de vista institucional e
polftico, aponta para dificul-
dades de implementa~ao de
mecanismos efetivos de regu-
la~ao estatal sobre a area do
meio ambiente, 0 que culmi-
na, para dar urn exemplo
concreto com 0 baixo nlvel
de prote~ao ambiental dos
principais ecossistemas na-
cionais, sobretudo atraves de
unidades de conserva~ao. A
este respeito, estudo recente,
lan~ado em julho no congres-
so da Sociedade Brasileira
para 0 Progresso da Ciencia
(SBPC), assinado pela ONG
internacional da area de meio
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a!l1biente, WWF, em parceria
com 0 Ibama, identificou 49
ecossistemas no pais, sendo
que apenas 2% destas areas
tem preserva~ao garantida
pelo poder publico, nivel
bastante inferior aos 10 %
minimos exigidos pela Orga-
niza~ao das Na~6es Unidas
(ONU).

No aspecto da cidadania,
cabe refJetir sobre diversas
ordens de fatores, muitos
deles Iigados aos temas da
qualidade de vida e da edu-
ca~ao ambiental. Quanto a
isso, 0 processo de demo-
cratiza~ao da vida polftica
brasileira gerou, desde 1985,
enorme pressao sobre 0 Esta-
do, advinda da organiza~o
da sociedade civil,atraves dos
movimentos sociais, em torno
de uma pauta de reivindica-
c;6es diversificada e difIcil,
principa!mente diante da
emergencia e crise econ6mica
vividas por nossa sociedade
nas ultimas decadas. Moradia,
saneamento, transportes e
saude publica sac apenas
algumas das quest6es que se
interliga ao aspecto mais
crucial, em termos piauienses,
das desigualdades regionais.

o meio ambiente, nesta
chave interpretativa, tem
entao de aparecer em pers-
pectiva integrada, aliando
soluc;6es de politica publica
que permitam a resolu~o dos
problemas atraves de uma
abordagem privilegiadora de
uma visao global e inter-
disciplinar. Exemplo pratico
surge entao, quando se pensa
a gestao das cidades em
contexto que envolva direta-
mente as quest6es de trafe-
go, utilizac;ao do espa~o
urbano (gestao urbana), infra-
estrutura de equipamentos
publicos (escolas, creches,
seguran~ publica, postos de
saude e hospitais, etc.) e
saneamento. A proposi~o da
Agenda 21 brasileira acena
nesta dire~o, dando enfase a

tematica que aparece sob 0
rotulo de "cidades sustenta-
veis".

Finalmente, surge a ques-
tao do modele de desenvol-
vimento no Brasil. 0 proces-
so de moderniza~o conser-
vadora, conduzido por mao de
ferro por um Estado, que nao
se eximiu inclusive do papel
de empresario, gerou frutos
contraditorios para nossa so-
ciedade. De um lado, propor-
cionou taxas de crescimento
do produto interno muito
significativas, que estiveram
entre as melhores do mundo
durante as decadas de 50 ate
metade dos anos 70. Com
isso, veio tambem uma diver-
sifica~o do parque industrial
nacional, uma rcipida transi~o
demogrcifica da populac;ao
dos espa~os rurais para 0
mundo urbano, nfveis de mo-
bilidade social intergeracional
significativos e melhorias da
qualidade de vida, sobretudo
do Indice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), nas suas
vcirias dimens6es.

Contudo, 0 mesmo proces-
so revestiu-se de aspectos
contraditorios, a medida que
nao proporcionou modifica-
c;6es de monta em problemas
historicos do pafs, tais como
as desigualdades de renda e
indicadores socia is entre in-
divfduos c regi6es. Tais pro"
blemas aparecem novamente
como preocupa~o e desta-
que na formula~o da Agen-
da 21 brasileira. Primeiramen-
te, atraves de um .enfoque
explfcito sobre 0 problema
das desigualdades sociais, no
que e relativo as "formas de
combate a pobreza; sistema
educacional e formac;ao pro-
fissional: emprego e mercado
de trabalho; reduc;ao das
disparidades na distribui~o
de renda: din~mica demo-
grcifica e os impactos sobre
o desenvolvimento: direitos
humanos; universaliza~o da
cidadania; e, difusao de instru

mentos fiscais distributivos
ancorados em par~metros
ambientais ((CMS ecologico)"
(Ministerio do Meio Ambi-
ente, 2000).

Em segundo lugar, a
Agenda se volta para discus-
sao do desenvolvimento sus-
tentavel, para a perspectiva
de superac;ao dos impasses
graves que permeiam 0 Bra-
sil contempor~neo, chamando
atenc;ao para a necessidade
de redefini~o do conteudo
da discussao sobre 0 modele
de desenvolvimento que
se pretende implantar no
proximo seculo. Como expli-
ca 0 texto: "a transi~o para
o novo modele de desenvol-
vimento implica a com pre-
ensao integrada das suas
principais dimens6es, que
tem de ser consideradas na
busca do progresso humano:
a eficiencia econ6mica, a
eqGidade social, a conserva-
~o e qualidade ambiental e
a democracia polftica e
institucional, focalizando-se
a interdependencia entre
essas dimens6es" (Ministerio
do Meio Ambiente, 2000).

Neste sentido, 0 desafio
da discussao sobre 0 meio
ambiente no Brasil nao pode
e nao deve estar desvin-
culado da tarefa ainda mais
espinhosa de criar condic;6es
para 0 debate das grandes
quest6es nacionais, em todas
as suas dimens6es. A mu-
dan~ de paradigma e mo-
numental e tra~ um divisor
de ciguas no tratamento das
quest6es de polftica publica
no Brasil, exigindo novas
capacidades tecnicas, de
recursos humanos e institu-
cionais.
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