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A cria~ao de areas naturais protegidas, constituiu-se neste
seculo, numa das principais estrategias para a conserva~ao da
natureza, principalmente nos pafses do Terceiro Mundo. Mais do
que urn modelo para a prote~ao de espa~os com atributos
ecol6gicos e paisagfsticos importantes, subsiste do ponto de vista
ideol6gico, uma concep~ao especffica de rela~ao homem/natureza.

Buscando consolidar essa dicotomia, sociedades ocidentais
e sobretudo institui~6es ambientalistas, tern recorrido a mitos ou
representa~6es simb6licas acerca do mundo natural com 0 intuito
de estabelecer "ilhas ecoI6gicas"; parques e reservas onde a
natureza em seu estado "original", "selvagem", livre da a~ao

depredadora do homem, pudesse ser admirada e reverenciada pelas
popula~6es urbanas.

Obviamente, 0 tema nao se restringe a uma simples questao
de "preserva~ao do mundo natural" e devido a existencia de
popula~6es tradicionais (indfgenas, agricultores de subsistencia,
extrativistas, pescadores artesanais) no interior ou no entorno
desses espa~os, a cria~ao de areas naturais protegidas levanta
inumeros conflitos de ordem social, economica, polftica e cultural;
problemas que vao desde as restri~6es de acesso e uso dos recursos
naturais - impostas pelo poder publico - ate a retirada for~ada dos
moradores de seus territ6rios ancestrais.

Por outro lado, na medida em que se avan~a na compreensao
de como a conserva~ao ambiental e cultural estao imbricadas, e se
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passa a assegurar os direitos hist6ricos desses povos sobre suas
terras e recursos, as areas naturais protegidas tendem a contribuir
para assegurar a continuidade e evolu<;ao de exemplos dinarnicos
de relac;6es simbi6ticas entre sociedade e natureza.

Estas considerac;6es iniciais, pretendem introduzir enos
aproximar da obra publicada por DIEGUES (1996), cuja proposta
e avaliar a importancia da presenc;a das populac;6es tradicionais
nas unidades de conservac;ao, atraves da criac;ao de novos modelos
de areas protegidas.

No primeiro capitulo, 0 autor procura sinalizar 0 surgimento
- nos Estados Unidos - do movimento para criac;ao de areas
naturais protegidas e suas bases ideol6gicas. A partir de meados do
seculo XIX, os custos s6cio-ambientais do acelerado
desenvolvimento norte-americano tornam-se cada vez mais
evidentes, 0 que acabou desencadeando uma preocupac;ao
crescente com a protec;ao da natureza. Criado em 1872, 0 Parque
Nacional de Yelowstone foi 0 resultado de ideias preservacionistas
que se inspiravam nas teses dos escritores romanticos, que por sua
vez, referiam-se as areas de natureza "selvagem" que ainda
restavam na Europa, como lugares para a descoberta da alma, do
imaginario, do paraiso perdido, da beleza e do sublime. Nos
Estados Unidos, essa perspectiva representada pela noc;ao de
"wilderness" (vida natural/selvagem), vai permanecer subjacente a
criac;ao de parques como grandes "areas nao habitadas",
principalmente ap6s a expulsao ou exterrninio dos indios e
consolidac;ao da urbanizac;ao e do capitalismo.

Se por urn lado, essa visao "preservacionista" pode ser
descrita como a reverencia a natureza - no sentido da apreciac;ao
estetica e espiritual da vida selvagem - por outro, haviam te6ricos
que defendiam uma visao divergente, a "conservacionista", cuja
essencia se baseava no uso adequado e criterioso dos recursos
naturais.

Alem do embate entre essas correntes, ainda no seculo XIX,
a noc;ao de "wilderness" enquanto referencial para a criac;ao de
parques sofreu criticas severas. Tanto dos indios remanescentes,
que reagiam ao fato de se ignorar que seus antepassados teriam
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vivido em harmonia com a natureza por milhares de anos, como
dos pr6prios "preservacionistas puros", que a taxavam de
antropocentrica por valorizar as motivatrOes esteticas e beneficiar
as populatrOes urbanas e nao a natureza em si. Para os indios, 0

mundo denominado "selvagem" nao existia; as vastas planicies,
montanhas e florestas faziam parte do mundo "domesticado" por
sua cultura.

Atem da enunciatrao destas criticas, 0 segundo capitulo do
Hvro vai se ocupar com 0 fato de que 0 modelo "Yelowstone"
espalhou-se pelo mundo, recriando a dicotomia "povos/parques".
Enquanto preservacionismo que surge como rejeitrao do
industrialismo e dos valores consumistas - excluindo questOes
vinculadas a pobreza e a rna distribui~ao de renda - os efeitos
desse modelo foi devastador para as "populatrOes tradicionais" nos
paises do Terceiro Mundo.

o terceiro capitulo, trata das escolas atuais de pensamento
ecol6gico e a questao das areas naturais protegidas. Para
DIEGUES, 0 marco de urn novo ecologismo e cravado com as
agita~Oes estudantis de 68 nos Estados Unidos e Europa. Alem de
retomar a critica a vida urbano-industrial, opulenta e consumista,
outras bandeiras sao levantadas: 0 pacifismo, 0 direitos das
minorias, a luta contra as centrais nucleares e a questao ecol6gica
que e antecipada pela frase: "Consuma mais, voce vivera menos".
Ao suscitar temas de grande alcance, os ecologistas come~aram a
se colocar como for~a politica (Partidos Verdes).

Hoje, as varias escolas que tratam da questao ambiental
expressam modos diferenciados de perceber a rela~ao homem
ambiente. Nao obstante, esta diversidade de concep~Oes e
influenciada por duas correntes: a Ecocentrica, que advoga urn
valor em si mesmo para 0 mundo natural, ou seja, que 0 homem
tern 0 mesmo status que qualquer ser vivo; e a Antropocentrica,
segundo a qual 0 valor do mundo natural depende da utilidade que
possa ter para os homens.

Teoricamente, a conciliayao de posiyOes tao divergentes 
como as que se expressam tambem entre culturalismo e
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naturalismo1
- surge com a tese do novo naturalismo do

neomarxista Serge MOSCOVICI (1974), para 0 qual 0 naturalismo
esta em muta<;ao, deixando de ser uma nega<;ao do culturalismo,
saindo de uma posi<;ao de rea<;ao para uma posi<;ao ativa, de uma
prote<;ao ingenua para uma nova rela<;ao homem-natureza. Tres
ideias fundamentam 0 paradigma: a) 0 homem produz 0 meio e e
tambem seu produto; b) a natureza e parte de nossa hist6ria; c) a
coletividade e nao 0 individuo e que se relaciona com a natureza.

o novo naturalismo prop5e: uma sociedade para a qual a
natureza e urn lugar onde 0 homem pode desabrochar; a descoberta
pela sociedade de que a natureza e diversidade e
complementaridade; que se de a palavra a cada cultura, a cada
regiao; deixar a cada coletividade 0 que produziu; que a separa<;ao
homem/natureza seja substituida pela unidade. Ante essa utopia, a
solu<;ao de se proteger a natureza em parques e reservas onde 0

homem esta ausente, parece nao ser a melhor estrategia para 0

estabelecimento de uma rela<;ao harmoniosa entre sociedade e
ambiente.

A representa<;ao do mundo natural atraves dos mitos
(bioantropom6rficos e neomitos) e 0 tema do quarto capitulo. Para
o autor, 0 mito naturalista associado ano<;ao de mundo selvagem
e uma representa<;ao simb6lica pela qual existiriam areas intocadas
e intocaveis pelo homem. Por outro lado, lembra-se que a natureza
em "estado puro" nao existe, e as regi5es apontadas como
"naturais" correspondem na maioria das vezes a areas
"extensivamente" manipuladas pelos homens.

Enquanto os mhos bioantropom6rficos constituem aque1as
representa<;5es que norteiam as rela<;5es entre as popula<;5es
tradicionais e a natureza, os neomitos referem-se a urn conjunto de
representa<;5es associado ao conservacionismo ambiental. 0
primeiro caso, opera-se numa simbiose homem-natureza e onde a

1 Ao citar MOSCOVICI, DIEGUES ratifica que enquanto 0 culturalismo
ortodoxo tern par principio a ruptura entre sociedade e natureza 
atribuindo aprimeira todas as virtudes e asegunda todos os defeitos - 0

naturalismo apregoa a unifica<;ao, opondo-se desta forma, a visao
antropocentrica do mundo.
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representa~ao simbolica do cic1ico eurn elemento essencial. Ja 0

segundo, que se revelou na concepc;ao (biocentrica) de parques
nacionais, tern suas raizes nas grandes religi5es e apresenta como
corolario, a tese de que 0 homem nao tern 0 direito de dominar a
natureza.

Sabe-se que na sociedade contempodinea, por mais que a
ciencia e a t6cnica tenham contribuido para dessacralizar a visao
de mundo, antigas mitologias sao dissolvidas ao mesmo tempo que
outras sao criadas, regenerando, de forma modema, 0 pensamento
simb6lico/mitologico.

A concepc;ao de areas naturais protegidas parece ser urn
desses neomitos e nela opera-se uma simbiose entre 0 pensamento
empfrico-racional (atraves de conceitos como ecossistema e
biodiversidade) e 0 mitologico (presente nas id6ias de parafso
perdido, beleza primitiva/ original da natureza, evocac;ao do bela e
do harmonioso). "As areas naturais protegidas sao representadas
como indica Thoreau, por sfmbolos que remetem aos espac;os mais
profundos da psique humana, tais como refugios de contemplac;ao,
ilhas onde a mente pode proteger-se da sociedade urbano
industrial." (DIEGUES, p. 60).

Na concepc;ao rnftica das sociedades tradicionais, a
importancia da simbiose homem-cic1os naturais ede tal ordem que
a noc;ao de areas protegidas que exc1uam a sua presenc;a toma-se
incompreensfvel. A disjunc;ao forc;ada entre a natureza e a cultura
tradicional, em que os homens sao proibidos pelo Estado de
exercer seu saber e fazer patrimonial, representa a imposic;ao de
urn mito modemo: 0 da natureza intocada e intocavel, proprio da
sociedade urbano-industrial.

Contudo, cada forma de organizac;ao social tern sua maneira
de representar, interpretar e agir sobre 0 meio ambiente e a relac;ao
das representac;oes do mundo natural com 0 espac;o comunitario e
publico, constitui 0 tema do quinto capitulo.

Comumente, a criac;ao de areas naturais protegidas 6 vista
pelas populac;oes locais como uma usurpac;ao de seus direitos de
acesso e usa dos recursos existentes, como urn roubo do seu
territ6rio. Ser expulso de suas terras implica na impossibilidade de
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continuar existindo enquanto grupo portador de uma cultura e de
uma rela~iio com a natureza. Isto e ainda mais inaceitavel quando
se trata de popula~oes iletradas, isoladas, sem poder politico e que
ao longo do tempo foram responsaveis pela conserva~iio do mundo
natural e da biodiversidade.

A institucionaliza~iio do espa~o publico (perspectiva do
Estado) sobre 0 espa~o comunitario (perspectiva das sociedades
tradicionais), deixa implicito que as sociedades tradicionais
deveriam "sacrificar-se" para dotar as popula~oes urbanas de
espa~os de lazer e de contato com a natureza selvagem, ou ainda,
para proteger a biodiversidade.

Noutro momento, 0 capitulo discorre sobre 0 vinculo entre 0

saber, 0 poder e a conserva~iio da natureza. De acordo com
DIEGUES, toda rnitologia antiga tern seus guardiiies (os mais
velhos, os pajes) e os neornitos da conserva~iio tambem possuem
os seus (institui~oes ambientais, administradores ilurninados pelo
conhecimento empirico- racional, cientistas naturais que definem 0

que e biodiversidade e 0 que deve ser preservado). Nesse caso,
confrontam-se dois saberes: 0 tradicional, que e 0 saber das
popula~oes locais, se expressando como poder da etnociencia; e 0

cientifico-moderno, que e 0 saber oriundo do conhecimento
cientffico, vinculado ao poder da ciencia modema e normalmente
cooptado pelos que dispoe do poder econornico e politico.

Muito raramente, os chamados pIanos de uso e manejo de
areas protegidas incorporam 0 conhecimento e manejo
tradicionais. Em contrapartida, tendo em vista 0 conhecimento
ainda incipiente da propria ciencia no campo da conserva~iio dos
recursos e da biodiversidade, deveria haver urn esfor~o maior em
se integrar 0 etnoconhecimento das popula~oes tradicionais nos
pIanos de manejo das unidades.

o capitulo seis, propoe-se a explicitar algumas defini~oes e
questoes relativas as popula~oes tradicionais. Adrnite-se, que
quando se fala da importancia dessas comunidades na
conserva~iio, esta implicito 0 papel preponderante da cultura e das
rela~oes homem-natureza.
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Culturas tradicionais sao definidas como padr5es de
comportamento transmitidos socialmente, modelos mentais usados
para perceber, interpretar e relatar 0 mundo. Se caracterizam por:
dependencia aos ciclos e recursos naturais (modo de vida);
conhecimento aprofundado da natureza; identidade associada a urn
territorio; ocupa<;ao desse territorio por varias gera<;6es;
importancia das atividades de subsistencia; reduzida acumula<;ao
de capital; relevancia dada a familia e as rela<;6es de parentesco;
importancia das simbologias e mitos nas atividades produtivas; uso
de tecnologias simples, de baixo impacto ambiental; fraco poder
politico; e (auto)identifica<;ao de pertencer a uma cultura distinta
das outras. Observe-se que estas caracteristicas constituem uma
totalidade e nao podem ser tomadas de forma isolada. "Nenhuma
cultura tradicional existe em estado puro." (DIEGUES, p. 92).

A rela~ao entre culturas tradicionais e mudan~as sociais
caracteriza outra discussao empreendida neste capitulo.
Obviamente, as culturas tradicionais nao sao estaticas e estao
sujeitas a mudan<;as endogenas e exogenas. A maior ou menor
dependencia ao modo de produ~ao capitalista, tern levado a uma
desorganiza<;ao em graus variados, das formas pelas quais esses
grupos tratam 0 mundo e seus recursos. Nesse contexto, e que se
pode pensar na cria<;ao de areas naturais protegidas como espa~os

onde a necessidade de uma rela~ao mais harmoniosa entre 0

homem e a natureza e afirmada positivamente, nao de forma
excludente como hoje preve a legisla<;ao das unidades de uso
restritivo, mas de forma a beneficiar as popula~6es locais,
assegurando os seus territorios contra a invasao de especuladores
imobiliarios e grandes interesses economicos, permitindo assim,
que certas mudan~as sejam absorvidas gradativamente. "Mais do
que a repressao, 0 mundo modemo necessita de rela~6es mais
adequadas entre 0 homem e a natureza." (DIEGUES, p. 97).

Felizmente, existe a consciencia crescente de que a
diversidade ecologica deve caminhar com a diversidade cultural e
isso se constitui num desafio sem precedentes num mundo cada
vez mais globalizado. Entretanto, deve-se afastar a imagem do
"born selvagem" associada muitas vezes aos povos tradicionais,
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pois a pauperiza~ao de suas condi~6es de vida associada a perda
de direitos hist6ricos sobre suas areas, tern levado muitas
comunidades a sobre-explotar os recursos.

Embora a cria~ao dos primeiros parques datem do final do
seculo passado, 0 surgimento das preocupa~6es com as popula~6es

tradicionais e algo relativamente recente (6ltimas decadas). A
evolu~ao dessa questao, tra~ada no capitulo sete, culmina com 0

entendimento por parte das agencias intemacionais - como a UleN
(Uniao lntemacional para eonserva~ao da Natureza) - de que as
areas naturais protegidas podem ser vistas como contribui~ao para
conservar a diversidade biol6gica e cultural. Ate 0 Banco Mundial
tern alterado suas premissas politicas, advertindo que esses povos
nao devem ser removidos e nem sofrer restri~6es severas quanto ao
uso tradicional dos recursos. Sabe-se que 86% dos parques da
America do SuI contem popula~6es tradicionais.

No Brasil, 0 vinculo entre a cria~ao de parques e a evolu~ao

da conserva~ao e 0 assunto tratado no capitulo oito. 0 primeiro
parque nacional foi criado em 1937, em ltatiaia, e seguiu 0 modelo
norte-americano. Avaliando-se 0 periodo em que mais foram
criadas unidades de conserva~ao no pais, entre 1970 e 1986 (em
pleno regime militar), toma-se importante considerar: a cria~ao era
feita de cima para baixo, sem qualquer consulta as popula~6es

afetadas; foi uma epoca de grande endividamento brasileiro e onde
as organiza~6es financeiras, como 0 Banco Mundial e 0 Banco
lnteramericano de Desenvolvimento, come~aram a exigir chiusulas
de conserva~ao ambiental para grandes projetos; coube aos 6rgaos
federais (IDDF em 67 e SEMA em 73) comprometidos com 0

desmatamento e com 0 refIorestamento industrial, a implanta~ao e
gestao das unidades de conserva~ao.

Este quadro, explica em parte, 0 porque da questao
ambiental ter sido tratada dentro de uma visao conservadora e
muito aquem do que se debatia no ambito intemacional. Mesmo na
nova proposta do Sistema Nacional de Unidades de eonserva~ao

SNUe, enviada ao congresso em 1992, muito pouco se avan~ou

em rela~ao ao tratamento das popula~6es tradicionais. DIEGUES,
entende que nessa proposta deveria constar: a) 0 reconhecimento
da necessidade de nao reassentar as popula~5es residentes; b)
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implantar medidas que melhorem suas condi<;;oes de vida; c)
Introduzir novas categorias de unidades de conserva<;;ao que levem
em conta a necessidade de conciliar a presen<;;a de moradores
tradicionais.

Portanto, 0 surgimento da preocupa<;;ao com as popula<;;oes
tradicionais no Brasil e algo relativamente recente, pois ate bern
pouco tempo (e ainda hoje os preservacionistas classicos) essas
popula<;;oes eram consideradas "caso de policia", devendo serem
expulsas das areas protegidas. Atualmente, somente a "Reserva
Extrativista" favorece a presen<;;a de popula<;;oes tradicionais. No
capftulo nove, que trata dessa tematica, 0 autor tambem faz uma
retrospectiva do ambientalismo no Brasil, desde 0 inicio da decada
de 70.

Em meados da decada de 80 e que surge urn ambientalismo
mais ligado as questoes sociais. Dirigindo suas crfticas ao modelo
de desenvolvimento altamente concentrador de renda e destruidor
da natureza, 0 ecologismo dos movimentos sociais passa a advogar
o direito de acesso aos recursos naturais pelas popula<;;oes
tradicionais, valorizar 0 extrativismo, as tecnologias e os sistemas
de produ<;;ao alternativos. Elementos esses, amea<;;ados pela
expansao urbano-industrial e das fronteiras agricola e pesqueira.
AMm disso, os territorios dessas comunidades passam a ser
expropriados pela implanta<;;ao de unidades estatais (areas naturais
protegidas). Em outros casos, quando houve a prote<;;ao das terras
dos moradores da especula<;;ao imobiliaria, a restri<;;ao severa de
suas atividades levou a rnigra<;;ao de parte dessas popula<;;oes para
as periferias das cidades. Por ocasiao da desapropria<;;ao, por nao
possufrem tftulos, e na qualidade de "posseiros", estes
proprietarios se colocavam em desvantagem em rela<;;ao aos
latifundiarios e empresas.

Mais recentemente, sobretudo apos 84, assiste-se uma
oposi<;;ao das popula<;;oes locais a sua expulsao. 0 autor sugere que
a causa dessa rea<;;ao esta na (re)organiza<;;ao da sociedade
brasileira por meio de movimentos sociais. No caso das
comunidades tradicionais, tem-se as seguintes configura<;;5es: a)
movimentos locais expontiineos; b) movimentos locais tutelados
pelo Estado; c) movimentos locais com alian<;;as incipientes com
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ONGs; d) movimentos locais com inser~ao em movimentos sociais
amplos. Esse ultimo, representado principalmente pelo Movimento
Nacional dos Seringueiros, ganhou grande notoriedade nacional e
intemacional na luta pela cria~ao das Reservas Extrativistas.

Eno bojo de fortes movimentos sociais como esse, que em
1992, 0 Ibama reconhece a legitimidade de certas reivindica~5es e
cria 0 Conselho Nacional de Popula~5es Tradicionais-CNPT.

o decimo e ultimo capitulo do livro, discute a rela~ao entre
popula~5es tradicionais e biodiversidade, uma vez que a
pressuposta incompatibilidade entre esses elementos e urn dos
argumentos dos preservacionistas contra a presen~a humana nas
unidades de conserva~ao.

Primeiro, menciona-se 0 fato de que a prote~ao da
biodiversidade e urn objetivo relativamente recente, ja que os
parques foram criados para enlevo e recrea~ao das popula~5es

urbanas, pesquisa e educa~ao ambiental. Posteriormente, 0 autor
retrata 0 esfor~o de pesquisadores e de 6rgaos intemacionais no
sentido de demonstrar que a manuten~ao ou mesmo 0 aumento da
diversidade biol6gica nas florestas tropicais, esta relacionada com
as pniticas tradicionais dos povos que as habitam. Estudos atestam
que a variabilidade induzida pelo homem favorece a variabilidade
das especies, chamam a aten~ao para 0 grande conhecimento das
popula~5es tradicionais sobre 0 ecossistema e a necessidade de
incorpora-Ias nos manejos das areas naturais protegidas.

Certos autores afrrmam, que 0 uso de baixa intensidade dos
recursos pelas popula~5es indigenas e tradicionais resulta num minimo
de erosao genetica e num maximo de conserva~iio, ao contrano do que
ocorre com 0 uso por grandes fazendeiros e grupos economicos,
mesmo quando adotam medidas conservacionistas.

Assim, aponta-se na dire~ao da desmistifica~ao das
"florestas intocadas" e na importiincia das popula~5es tradicionais
para a biodiversidade. Noutros termos, a diversidade biol6gica
atual e 0 resultado de complexas intera~5es entre for~as ffsicas,
biol6gicas e sociais. Portanto, as areas deveriam estar disponiveis
para a conserva~ao somente depois de estudos minuciosos e
interdisciplinares, inclusive com entrevistas exaustivas com
moradores locais.
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Diante disto tudo, fica evidente a necessidade de se
conhecer rnelhor as rela~oes entre biodiversidade e culturas
tradicionais e isto perpassa pela reestrutura~ao do paradigma
conservacionista, especificarnente no que conceme a estrategia de
cria~ao, implanta~ao e gestao de areas naturais protegidas, de
forma a envolver ativamente as popula~oes tradicionais afetadas,
garantindo seus direitos hist6ricos e contribuindo a urn s6 tempo,
para a manuten~ao e 0 aprimorarnento da diversidade humana e
natural. Esta e, portanto, urna das teses inferidas de urn Hvco que
ao ser lido, merece ser objeto de reflexOes mais elaboradas.
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