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O objetivo deste estudo foi trazer os princıṕios baseados 
nas atuais abordagens sobre comuns e bens comuns 
ambientais, contemplados no ordenamento jurı́dico 
brasileiro e veri�icar como vem se manifestando na 
prática o engajamento da sociedade civil nos sistemas de 
governança ambiental. Para este �im, foram pesquisadas, 
por meio de fontes secundárias, teoria relativa aos “bens 
comuns ambientais” e  à “governança ambiental”, assim 
como os documentos legislativos e de polıt́icas públicas 
sobre meio ambiente no Brasil. Os estudos permitiram 
veri�icar na legislação presente que os elementos que 
integram o meio ambiente, de�inidos como recursos 
naturais ,  s ão  v istos  como necess ár ios  para  a 
sobrevivência e bem-estar de todos e, por isto, 
considerados bens de uso comum do povo.  As noções 
sobre comuns, sob forma de governança constituıd́a por 
arranjos de multiatores e de forma multinı́vel, sob 
princı́pios democráticos, se revelam no ordenamento 
jurıd́ico e polıt́icas ambientais. Entretanto, na prática, a 
participação da sociedade cıv́el ainda se mostra muito 
tı́mida nas iniciativas construı́das na escala local. O 
Estado, por seu turno, continua mantendo o principal 
papel de provedor e protetor desses bens comuns em 
relação aos outros parceiros responsáveis, di�icultando as 
ações multicêntricas.

Palavras-chave:	 Comuns. Bem Comum Ambiental. 
Governança Ambiental. Polı́tica Nacional do Meio 
Ambiente.

Resumo
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The	aim	of	this	study	was	to	bring	the	principles	based	on	
current	 approaches	 to	 environmental	 commons	 and	
common	 goods,	 contemplated	 in	 the	 Brazilian	 juridical	
order	and	to	verify	how	the	engagement	of	civil	society	in	
environmental	governance	systems	has	been	manifested	in	
pract ice . 	 For 	 th i s 	 purpose , 	 theory 	 re lat ing 	 to	
“environmental 	 commons” 	 and	 “environmental	
governance”,	 as	 well	 as	 legislative	 and	 public	 policy	
documents	on	the	environment	in	Brazil,	were	researched	
through	secondary	sources.	The	studies	made	it	possible	to	
verify	in	current	legislation	that	the	elements	that	comprise	
the	environment,	de�ined	as	natural	resources,	are	seen	as	
necessary	 for	 the	 survival	 and	 well-being	 of	 all	 and,	
therefore,	considered	goods	for	common	use	of	the	people.	
Notions	 about	 commons,	 in	 the	 form	 of	 governance	
constituted	by	multi-actor	and	multi-level	arrangements,	
under	 democratic	 principles,	 are	 revealed	 in	 the	 legal	
system	and	 environmental	 policies.	However,	 in	 practice,	
civil	 society	 participation	 is	 still	 very	 timid	 in	 initiatives	
built	 on	 a	 local	 scale.	 The	 State,	 in	 turn,	 continues	 to	
maintain	the	main	role	of	provider	and	protector	of	these	
common	goods	 in	 relation	 to	other	 responsible	partners,	
making	multicentric	actions	dif�icult.

Keywords:	 Common.	 Environmental	 Common	 Good.	
Environmental	 Governance.	 National	 Environmental	
Policy.

Abstract



Introdução 
Segundo Artaxo (2014), nosso planeta, desde suas 

origens, por cerca de 4,5 bilhões de anos, vem sofrendo 

transformações em sua crosta e atmosfera ocasionadas 

por forças geológicas. Além disso, a dominação da 

espécie humana, surgida por volta de 200 mil anos, 

passou a alterar componentes de funcionamento básico 

de seu sistema, modi�icando profundamente o 

funcionamento do planeta. O Holoceno, último perıódo 

geológico iniciado há 11.700 anos, caracterizava-se por 

um clima estável (Crutzen, 2002). Propiciou o 

desenvolvimento econômico e social do ser humano, 

com a expansão das atividades agrıćolas, domesticação 

dos animais, construção de cidades e criação de uma 

máquina de produção e consumo de bens e serviços 

jamais vista nos 4,5 bilhões de anos da Terra (Alves, 

2020). 

Para caracterizar os efeitos da humanidade no 

funcionamento no nosso planeta, especialmente em 

relação ao clima (Artaxo, 2014), alguns pesquisadores 

reconheceram um novo perıódo na década de 1980, 

chamado de Antropoceno. As novas condições 

apresentadas nesta era do Antropoceno têm trazido um 

conjunto de preocupações relativas aos recursos 

ambientais, de cujo uso a população do mundo depende 

mutuamente para sua sobrevivência e bem-estar. 

De acordo com Alves (2020), o Antropoceno 

representa um novo perıódo da história do Planeta, em 

que o ser humano se tornou a força impulsionadora da 

degradação ambiental e o vetor de ações que são 
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catalisadoras de uma provável catástrofe ecológica. 

Segundo o mesmo autor, 

todo o crescimento e enriquecimento 

h u m a n o  o c o r r e u  à s  c u s t a s  d o 

encolhimento e empobrecimento do 

meio ambiente [...]. A dı́vida do ser 

humano com a natureza cresce a cada dia 

e a degradação ambiental pode, no 

limite, destruir a base ecológica que 

sustenta a economia e a sobrevivência 

(Alves, 2020, s/p.).

Para Barbieri e Ferreira (2018), esta força 

impulsionadora humana, que desestabilizou o perıódo 

do Holoceno, foi acompanhada de um consumo cada vez 

ampliado dos recursos naturais ,  do aumento 

signi�icativo na queima de combustıv́eis fósseis, do 

desmatamento, da contaminação de rios e oceanos, além 

de grandes quantidades de lixo. Como decorrência, o 

planeta vem passando por transformações em toda 

ecosfera, o que signi�ica alterações na hidrosfera, 

atmosfera, biosfera, litosfera e pedosfera (Spring, 2016). 

Importante ressaltar que a preocupação com o uso 

sustentável dos recursos ambientais já havia sido 

evidenciada na década de 1960, pelo ecologista norte-

americano Garret Hardin (1968). Ele publicou a obra “A 

tragédia dos comuns”, preocupado com o crescimento da 

pobreza humana, diante do espı́rito competitivo e 

egoı́sta predominante no acesso e apropriação dos 

recursos da natureza fundamentais à vida, que tratou 
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como bens comuns. 

Diante desta racionalidade individualista 

predominante, o autor concluıá que somente o setor 

privado e o Estado teriam condições de regular estes 

usos, princı́pios que predominaram e marcaram as 

polıt́icas neoliberais, a partir de então. 

Esta teoria foi questionada na década de 1990 pela 

economista norte-americana Elinor Ostrom, na obra 

“ ”, com a qual foi contemplada Governing	 the	Commons

com o Prêmio Nobel de 2009, em Ciências Econômicas. 

Ostrom (1990) buscou provar que regras comunais 

construı́das de forma compartilhada por pequenas 

coletividades, baseadas em comunicação e relações de 

con�iança, que chamou de comuns ( ), permitem commons

salvaguardar os recursos de valor mútuo à sobrevivência 

da coletividade. Os comuns vieram inspirar diversas 

modalidades de governanças colaborativas emergentes 

a partir de então. Por outro lado, os recursos de interesse 

mútuo protegidos por meio das práticas dos comuns, 

tratados como recursos compartilhados (common-pool	

resources) por Ostrom (1990), foram posteriormente 

também abordados por Charlotte Hess (2008), como 

bens comuns. 

Há registros no ordenamento jurıd́ico brasileiro, 

mais precisamente na Polı́tica Nacional de Meio 

Ambiente, de que a sustentabilidade dos bens comuns 

ambientais impõe a cooperação compartilhada entre 

diversos agentes para a sua administração, que nos 

remete a ideia de governança sobre esses bens, ou de 

comuns, rati�icada pela Carta Maior. 
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O objetivo deste estudo foi trazer os princıṕios 

baseados nas atuais abordagens sobre comuns e bens 

comuns ambientais, contemplados no ordenamento 

jurıd́ico brasileiro e, por outro lado, veri�icar como vem 

se manifestando na prática o engajamento da sociedade 

civil nos sistemas de governança ambiental.

A pesquisa teve como base a busca das novas 

concepções, envolvendo principalmente material teórico 

relativo aos “bens comuns ambientais” e à “governança 

ambiental”, assim como a análise dos documentos 

legislativos e de polıt́icas públicas sobre meio ambiente 

no Brasil, consultados por meio de fontes secundárias.

O artigo foi estruturado em quatro partes. Na 

primeira, procurou-se aportar material teórico que 

buscam de�inir os bens comuns ambientais.  A 

governança ambiental como polı́tica e como arranjo 

multiatores e multiescalar foi abordada na segunda e 

terceira partes. Por �im, na quarta parte, foram 

apresentados os principais atores envolvidos nesta 

forma de governança prevista no ordenamento jurıd́ico 

do Brasil.

 

1. Bens comuns ambientais
Na atual pesquisa acadêmica, os bens comuns são 

reconhecidos, de um modo geral, como os bens e/ou 

serviços, considerados recursos dos quais uma 

coletividade, ou mesmo a sociedade, dependem 

mutuamente para garantir sua sobrevivência e bem-

estar. O acesso e sustentabilidade destes recursos são 
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viabilizados por meio de governanças colaborativas e 

inclusivas, os comuns, estas abordadas como frutos de 

princıṕio polıt́ico (Dardot; Laval, 2014). Neste caso, por 

meio dos comuns, busca-se garantir direitos de uso e não 

de propriedade sobre os recursos. 

Ainda que não exista uma de�inição precisa a 

respeito de “bens comuns”, estes têm sido mais 

abordados como recursos protegidos por meio dos 

comuns, quando considerados bens essenciais à vida e ao 

bem-estar. Charlote Hess (2008), que foi colega de Elinor 

Ostrom, procurou atribuir esta abordagem aos bens 

comuns, segundo ela, com base na distinção que já havia 

sido realizada por Ostrom (1990) entre comuns, por ela 

abordados como formas de governança e bens-comuns 

como recursos protegidos por este sistema de gestão 

coletiva. Vale destacar que na obra que levou Elinor 

Ostrom ao prêmio Nobel, ela abordava apenas o 

ambiente natural e os recursos a serem protegidos como 

bens comuns. Em 2003, as duas autoras já haviam escrito 

um artigo em que tentavam identi�icar novas 

modalidades de recursos, que poderiam se enquadrar na 

ideia de bens comuns (Hess e Ostrom, 2003).

Por �im, Charlotte Hess (2008) trouxe um 

mapeamento do que chamou de “novos bens comuns” 

identi�icados além daqueles já trabalhados por Ostrom 

(1990) que chamou de bens comuns tradicionais. Visto 

assim, os princıṕios dos comuns defendidos por Ostrom 

(1990) e as caracterıśticas dos bens comuns tradicionais 

de longa duração não se aplicam necessariamente aos 

novos bens comuns. Os bens comuns que chamou de 

tradicionais, trabalhados por Ostrom (1990) contavam 
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com regras consuetudinárias para regular sua 

apropriação e uso. Já os que ela de�iniu como sendo 

“novos bens comuns” se enquadrariam entre aqueles em 

que os governos reconhecem regras e leis para sua 

apropriação e uso. Em outros casos, implicam em lutas e 

práticas coletivas constantes para assim serem 

reconhecidos, de modo a serem geridos como comuns. 

Entre os novos bens comuns estão contemplados, 

inclusive, aqueles recentemente criados mediante 

suporte novas tecnologias, como tem sido o caso dos 

bens comuns digitais. 

 Segundo Hess (2008), os novos bens comuns 

i d e n t i � i c a d o s ,  p o d e r i a m  te r  s i d o  c r i a d o s  o u 

desenvolvidos, embora não necessariamente, com o 

suporte de novas tecnologias. De todo modo, assim se 

identi�icavam por estar sendo, de alguma forma, 

submetidos a algum tipo de ameaça de invasão ou 

cercamento. 

Nesta nova categoria, a autora inseriu os bens 

comuns da natureza e os serviços ecossistêmicos do 

ambiente, entre aqueles considerados bens comuns 

globais, por serem ameaçadores, não só às coletividades 

locais, como a toda sociedade planetária, além de colocar 

em risco o futuro das próximas gerações.

Para a Hess (2008), o “novo” também evoca um 

sentimento de despertar no âmbito da sociedade social, 

para a recuperação de recursos considerados cruciais 

para a vida humana, que vêm sendo perdidos ou 

ameaçados. Conforme assinala Gusmai (2016), a 

conservação e reprodução deles por meio de comuns, 
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com forte engajamento social, têm sido consideradas 

condições necessárias para a manutenção de uma ordem 

social democrática. Alinhado com isso, Borges (2017) 

chama atenção para a Declaração Final da Rio + 20, 

intitulada “O futuro que queremos” (ONU, 2012), que fez 

menção à participação de diferentes nıv́eis de governo e 

diferentes atores nas tomadas de decisão na construção 

do desenvolvimento sustentável. 

[...] a democracia, a boa governança e o 
Estado de Direito, nos nıv́eis nacional e 
internacional, bem como um ambiente 
favo ráve l  s ã o  e s s e n c i a i s  p a ra  o 
d e s e nvo lv i m e n t o  s u s t e n t áve l . . . . 
Rea�irmamos que, para alcançar os 
o b j e t i v o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o 
sustentável, precisamos de instituições 
em todos os nıv́eis, que sejam e�icazes, 
t r a n s p a r e n t e s ,  r e s p o n s á v e i s  e 
democráticas (ONU, 2012, p. 4). 

[ . . . ]  é  f u n d a m e n t a l  p a r a  o 
d e s e nvo lv i m e n to  s u s te n t áve l  a s 
oportunidades dos povos em serem 
atores de suas vidas e de seu futuro, de 
participarem das tomadas de decisões e 
de expressarem suas preocupações. 
Ressaltamos que o desenvolvimento 
sustentável exige ações concretas e 
urgentes. Ele só pode ser alcançado com 
uma ampla aliança de pessoas, governos, 
sociedade civil e setor privado, todos 
trabalhando juntos para garantir o 
futuro que queremos para as gerações 
presentes e futuras (ONU, 2012, p. 4).  

O meio ambiente, nos termos da Lei 6.938/1981, 
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consiste no conjunto de relações e interações de 

elementos, dotado de existência própria e autônoma, que 

condiciona a vida em todas suas formas (Mirra, 2016). Já 

os elementos que integram o meio ambiente, de�inidos 

como recursos naturais no inciso V do art. 3º da Polıt́ica 

Nacional de Meio Ambiente (atmosfera, águas interiores, 

super�iciais e subterrâneas, estuários, mar territorial, 

solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e �lora). Estes 

recursos são considerados recursos necessários para a 

sobrevivência e bem-estar de todos, por isto vistos como 

bens comuns, mas cuja proteção se dá de forma integrada 

ao meio ambiente (Mirra, 2016).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, 

caput, já considera o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um Esta bem	de	uso	comum	do	povo.	

condição impõe ao povo, ou seja, à toda sociedade e ao 

Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo. Isso 

signi�ica que as pessoas não podem dispor desse bem 

como bem entendem, mas precisam aprender a 

salvaguardá-lo para as gerações futuras, cabendo ao 

Estado a sua administração, com a participação da 

sociedade civil. Por meio desta consciência construıd́a a 

respeito a estas responsabilidades de�inidas em lei, 

qualquer forma de apropriação e uso de determinados 

bens extraıd́os como recursos da natureza, sobretudo 

para �ins econômicos, se fundamenta no dever de 

preservação dos recursos ambientais de modo que sejam 

capazes de garantir um equilıb́ rio ecológico, essencial à 

sadia qualidade de vida.

Sob essa ótica, pode-se referenciar os recursos 

ambientais, entendidos como os bens ambientais que 
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compreendem o meio ambiente, como bens comuns 

ambientais, necessários à sobrevivência e bem-estar de 

todos indistintamente. A PNMA re�lete essa condição em 

alguns de seus dispositivos e remete à ideia de 

governança para a salvaguarda da sustentabilidade 

desses bens comuns. 

2. Governança ambiental abordada na Política 
Nacional de Meio Ambiente

               A noção de comuns está diretamente 

associada àquela de governança, em que as decisões 

coletivas são centrais nas regras socioeconômicas 

adotadas. Representa mais precisamente um modo de 

gestão compartilhada e suas práticas não se opõem 

necessariamente ao Estado e nem ao mercado, mas 

devem permitir que estes funcionem de forma mais justa, 

democrática e sustentável.

No Brasil, a Polıt́ica Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), instituıd́ a pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981 que constituiu o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), se fundamenta nos incisos VI e VII 

do artigo 23 e no artigo 225 da Constituição, que tratam, 

respectivamente, da competência comum dos entes 

federados na proteção do meio ambiente e do direito a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

garantido pelo dever que tem o Poder Público 

juntamente com a coletividade de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações.  
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Alguns princıṕios chamam atenção para a ideia de 

governança ambiental adotadas por meio desta polıt́ica 

nacional: (a) ação governamental na manutenção do 

equilı́brio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; (b) 

racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

(c) incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais; (d) educação ambiental a todos os nıv́eis do 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente.

Além disso, cria o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo, 

com a �inalidade de assessorar, estudar e propor ao 

Conselho de Governo,  diretrizes  de pol ı́ t icas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e, ao mesmo tempo, deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatıv́eis com o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida.

Dentre outras atribuições, compete ao CONAMA 

estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hıd́ricos.

Toda vez que a lei menciona seja em uso	racional,	

sua base principiológica, seja por meio de atribuições 

conferidas aos integrantes do Sisnama, seja no âmbito 



266

dos seus objetivos, esse comando dialoga com a premissa 

trazida na Constituição de que os bens ambientais, que 

integram o meio ambiente, são bens comuns e 

demandam um uso racional para a garantia da qualidade 

de vida e bem-estar de gerações futuras, indo ao 

encontro da condição de indisponibilidade trazida pelo 

art. 225 da Carta Maior:

Art. 225 Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (Brasil, 
1988).

O direito de todos a terem acesso ao ambiente, este 

abordado como bem de uso comum e visto como 

fundamental para a garantia da vida, passa a ser um 

papel atribuıd́o não somente ao poder público, como a 

toda sociedade. 

Outras polı́ticas nacionais também abordam a 

governança, impondo a participação multiatores e 

multinıv́el na proteção dos bens ambientais. Conforme 

Borges (2017), a Polıt́ica Nacional de Recursos Hıd́ricos, 

estabelecida na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que 

deu origem ao Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hıd́ricos, trouxe no inciso IV do artigo 1º a 

necessidade da gestão dos recursos hı́dricos ser 

descentralizada e contar com a participação do poder 

público, usuários e comunidades. 
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A Polı́tica Nacional de Educação Ambiental, 

instituıd́a pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, no seu 

artigo 3º atribuiu incumbências a diferentes atores. 

As diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, 

conforme a Lei nº 11.445, de 2007, em seu artigo 7º se 

reporta à possibilidade de realizar o controle social do 

saneamento por representantes de órgãos, sociedades e 

empresas prestadoras de serviços. 

A Polıt́ica Nacional de Resıd́uos Sólidos, disposta na 

Lei nº 12.305 de agosto de 2010, reforçou a importância 

da gestão compartilhada com diferentes atores. 

Em 2000, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC), apresenta em suas diretrizes (art. 

5º) o apoio e a cooperação de diversos atores no processo 

de gestão, assim como o incentivo às populações e 

organizaç ões  pr ivadas  no  estabelec imento  e 

administração de unidades de conservação dentro do 

sistema nacional. 

Além das polı́ticas nacionais mencionadas, por 

força do art . 23 da CF/88, foi publicada a Lei 

complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para 

�ixar normas de cooperação entre os entes (União, 

Estados, Distrito Federal e Municı́pios) em ações 

administrativas de competência comum. 

Para a garantia da proteção ao meio ambiente, a Lei 

Complementar estabelece instrumentos de cooperação 

institucional, tais como consórcios públicos, convênios, 

acordos de cooperação técnica e outros instrumentos 

similares, comissões com o  objetivo de fomentar a 
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gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre 

os entes federativos, fundos públicos e privados e outros 

instrumentos econômicos e a delegação de atribuições 

de um ente federativo a outro, considerando a de�inição 

de atuação supletiva e subsidiária estabelecidas na 

própria lei.

O Código Florestal de 2012, conforme lembra 

Borges (2017), apresentou este princıṕio multiatores e 

multinıv́el no inciso IV do artigo 1º da Lei nº 12.651 de 

maio de 2012, ao dispor: 

[...] responsabilidade comum da União, 
Estados, Distrito Federal e Munıćipios, 
em	colaboração	com	a	sociedade	civil, na 
criação de polıt́icas para a preservação e 
restauração da vegetação nativa e de 
suas funções ecológicas e sociais nas 
áreas urbanas e rurais. (Brasil, 2012, p. 
1).

No tocante à sociedade civil organizada, o Marco 

Regulatório do Terceiro Setor (previsto na Lei 13.019 de 

julho de 2014) também aporta, por meio do artigo 5º 

estes princıṕios de gestão democrática em seu regime 

jurı́dico, na promoção do desenvolvimento local, 

regional, nacional, inclusivo e sustentável (Borges, 

2017).

Embora na prática a participação da sociedade na 

gestão dos bens comuns ambientais ainda se mostre, de 

maneira geral, tı́mida, quase sempre por meio mera 

existência de Conselhos de Meio Ambiente que não 

retratam uma participação social efetiva, o ordenamento 
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jurıd́ico é recheado de comandos que remetem de forma 

expressa ou implı́cita a necessidade da governança 

ambiental para a salvaguarda dos bens ambientais.  

3. Governança ambiental: multiatores e 
multinível

A governança, conforme assinala Calembe (2003), 

passou a ser compreendida como uma nova forma de 

conceber e gerir a ação pública, por meio de um novo 

olhar sobre a realidade preexistente, norteada por 

objetivos comuns, critérios éticos e regras de 

compartilhamentos. 

Toda governança, segundo Newell; Pattberg e 

Schroeder (2012), é coproduzida por um conjunto de 

atores governamentais e da sociedade civil, envolvendo 

diversos arranjos multiatores.  Neste sentido, uma 

governança ambiental envolve por meio de parcerias em 

rede, atores governamentais, privados, hı́bridos e a 

sociedade civil de modo geral. Ela segue, portanto, os 

princıṕios polıt́icos dos comuns.

A emergência dos atores não governamentais no 

processo de governança, segundo estes autores, 

contribui para soluções mais ajustadas e inovadoras, 

a�inal, as questões ambientais resultam de um amplo 

e s p e c t r o  d e  a ç õ e s  c o t i d i a n a s  e  p a d r õ e s  d e 

comportamento e estruturas, que abrangem tanto o 

setor público como o privado, envolvendo questões 

fundamentais para a vida humana. 
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A governança multiatores vem se tornando fruto de 

uma tentativa genuıńa de se construir e melhorar os 

limites das respostas do Estado às ameaças ambientais 

(Newell; Pattberg; Schroeder, 2012).

No entanto, conforme lembram os mesmos 

autores, a humanidade compartilha um sistema 

planetário comum de suporte à vida, de modo que muitos 

dos desa�ios enfrentados ultrapassam as fronteiras 

nacionais, com consequências sociais e ambientais que 

afetam o globo inteiro. Exatamente por envolver a 

solução de problemas transversais e complexos, além de 

multiatores, é importante que a governança ambiental 

também possa se organizar em diversos nıv́eis, ou seja 

local, regional, estadual, nacional, transnacional, global 

(Barbieri; Ferreira, 2018). 

N e s s e  s e n t i d o ,  a  g ove r n a n ç a  a m b i e n t a l 

“compreende a atuação conjunta e integrada de 

diferentes nı́veis de governo e da sociedade nos 

processos de polıt́ica pública ambiental” (Borges, 2017, 

p. 1). Neste processo transitório, anteriores suposições 

sobre o Estado como um ator de unidade monolıt́ica e 

centralizadora na polı́tica internacional, vão sendo 

gradualmente desmoronadas em favor de visões de 

mundo mais multicêntricas (Newell;  Pattberg; 

Schroeder, 2012). 

O novo foco deixa de ser o governo para se situar em 

governança, portanto não mais em processos de cima 

para baixo e sim em processos que impliquem em vários 

nıv́eis, envolvendo uma multiplicidade de atores em 

processos de baixo para cima e de cima para baixo. 
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Portanto, fala-se de um processo de mudança para um 

enfoque de governança multiatores e multinıv́el. E esse 

olhar também se faz necessário dentro do poder público, 

de modo que seja um incentivador para a construção 

desses arranjos multinıv́eis.

4. Principais atores envolvidos numa 
governança ambiental

4.1	Organizações	internacionais

Embora não possam governar diretamente os 

campos polı́ticos do mundo inteiro, para Newell; 

Pattberg e Schroeder (2012), são as organizações 

internacionais que em grande parte das vezes de�inem e 

implementam regras-chave no âmbito dos Estados 

nacionais.  Essas organizações hoje são atores 

permanentes, dinâmicos, imprescindıv́eis e, portanto, 

incontornáveis do cenário internacional (Campos; 

Campos, 2019). Mesmo assim, muitas vezes, elas entram 

em con�lito com a busca estreita dos interesses 

nacionais. 

4.2	Estados	e	atores	governamentais

Para Newell, Pattberg e Schroeder (2012)  , a

questão não é se o Estado está se tornando obsoleto e sim 

como suas funções estão se ajustando diante de uma 

polıt́ica mundial em mudança, assim como até que ponto 



as formas de governança não-estatais ou transestatais 

aprimoram, incorporam ou imitam o estado em suas 

funções por meio da agência. Esta diz respeito às 

maneiras pelas quais estes atores exercem in�luência em 

função da forma de se comportar e participar na criação 

de regras para contribuir no direcionamento apontado 

por todos. 

As alterações ambientais no globo terrestre estão 

cada vez mais diminuindo a capacidade do Estado 

Nacional para cumprir efetivamente suas tomadas de 

decisão sem a cooperação com outros estados e atores 

sociais. 

O Estado deixa de ser uma entidade homogênea 

para se transformar numa rede complexa de diferentes 

atores que operam em diferentes nıv́eis. Deste modo, 

estes que governam ao mesmo tempo são governados. 

Por outro lado, o Estado desloca-se do papel de provedor 

para o de facilitador e incentivador.

4.3	Sociedade	civil

A sociedade civil, tanto sob forma coletiva quanto de 
vozes diversas, na visão de Newell, Pattberg e Schroeder 
(2012), vem emergindo como uma força com plenos direitos 
na política global, a exemplo dos diversos fóruns por ela 
organizados no debate de problemas comuns. 

Seu mecanismo de legitimação mais importante é dado 
por sua capacidade de mobilizar uma massa crítica para lidar 
com problemas complexos do ambiente. Deste modo, os 
atores da sociedade civil coproduzem regulamentações 
ambientais, por meio de participação em negociações e de 
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tentativas de influenciar diretamente o comportamento de 
Estados ou corporações. Por meio governança multiatores se 
cria uma multiplicidade de coalizões, alianças e redes da 
sociedade civil.

5. Arranjos dos multiatores
N e s t e  f o r m a t o  d e  g o v e r n a n ç a ,  d a d a  a 

complexidade da questão ambiental, os diversos atores 

públicos, privados e sociedade civil podem se 

interconectar por meio de parcerias em rede e, assim 

constituir diversos arranjos, no desempenho de papéis e 

responsabilidades especı�́icas (Barbieri; Ferreira, 2018). 

Ao se reconhecer os interesses distintos entre si, é 

possıv́el se avançar para um processo de cogestão, com o 

envolvimento dos diferentes atores e seus arranjos, de 

modo a se contemplar de forma negociada as múltiplas 

perspectivas. E assim, pode-se falar em comitês, 

coletivos, fóruns, conselhos, agências, consórcios. 

Pode-se citar como exemplo aqueles arranjos 

inst i tucionais  voltados  à  proteç ão  de  bacias 

hidrográ�icas, de �lorestas ou algum outro bioma 

especı́�ico, de animais, como também voltados à 

educação ambiental, à reciclagem do lixo, à defesa do 

patrimônio cultural, do conhecimento de populações 

tradicionais sobre o ambiente, do monitoramento às 

mudanças climáticas, entre outros. Pode-se referir-se, 

ainda,  às  Ongs que se voltam para defesa de 

determinadas causas ambientais. 

Os municı́pios também podem se articular 
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i n s t i t u c i o n a l m e n t e  p o r  m e i o  d e  c o n s ó r c i o s 

intermunicipais, com entes de outros nıv́eis (estaduais e 

federais) e mesmo em arranjos transfronteiriços na 

proteção do ambiente, e como representa a escala local 

de ações e governança, é oportuno ressaltar o seu papel.

5.1	Papel	da	escala	local	na	governança	ambiental	e	

desenvolvimento	local

Neste processo de governança multiatores e 

multinıv́el, segundo Calembe (2003), o nıv́el local é 

considerado privilegiado na valorização dos bens 

c o m u n s ,  u m a  ve z  q u e  c o n s t i t u i  a  re a l i d a d e 

concretamente vivida e onde se estabelecem os vıńculos 

reais entre pessoas e destas com o ambiente. 

N e s t e  n ı́ve l  é  p o s s ı́ve l  p e n s a r  e  g e r i r  a 

complexidade, envolvendo simultaneamente as 

dimensões econômica, social e ecológicas do ambiente. 

Por certo, além de garantir maior coerência horizontal 

nas relações estabelecidas na sociedade, é a partir desta 

escala que se organizam as interações com outros nıv́eis 

de governança. 

Deste modo, Calembe (2003) considera o nıv́el 

local, o tijolo de base de um processo de governança 

ambiental. Conforme alerta Weiss (2016), se a 

constituição de um processo de governança depende da 

possibilidade de criação de canais institucionalizados, 

legıt́imos e e�icientes - os arranjos multiatores - de outro 

lado, também é importante salientar o papel da 

mobilização e envolvimento da comunidade para a 

elaboração e implementação de polıt́icas.  
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O desenvolvimento local, nesta nova perspectiva 

dada pelo atual mundo de interação e interdependência, 

conforme assinalam Kronemberg e Costa (2016, p. 360), 

passa a ser visto como “um novo padrão de relação entre 

Estado e sociedade, baseado na participação social, na 

formação de parcerias, na busca de integração das ações, 

nas articulações inter e intragovernamentais”. Esta nova 

abordagem tem contribuı́do para o surgimento dos 

diversos arranjos institucionais, como espaços de 

interlocução num processo de governança concebido em 

diversas escalas.  

Este processo de mobilização, segundo Frangetto e 

Luedemann (2016) é constituıd́o por meio de dinâmicas 

endógenas protagonizadas por atores locais, num 

respeito às vocações especı�́icas de cada lugar em que 

elas se manifestam.

De acordo com A� vila (2005), tais dinâmicas 

endógenas ocorrem por meio do efetivo uso das 

capacidades, competências e habilidades em uma dada 

coletividade local de mesma identidade social e histórica, 

ao nela se constituir uma cultura de solidariedade entre 

si e com atores externos, para atuar no agenciamento e 

gerenciamento das soluções a seus problemas, 

necessidades e aspirações especı�́icas.

Considerações finais
Diante do colapso ambiental global para o qual a 

sociedade se direciona, imperioso colocar em prática a 

governança ambiental em seu essencial sentido, que 
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“compreende a atuação conjunta e integrada de 

diferentes nı́veis de governo e da sociedade nos 

processos de polıt́ica pública ambiental” (Borges, 2017, 

p. 1).

Os estudos permitiram veri�icar na legislação 

existentes que os elementos que integram o meio 

ambiente, de�inidos como recursos naturais, são vistos 

como necessários para a sobrevivência e bem-estar de 

todos e, por isto, considerados bens de uso comum do 

povo.  As noções sobre comuns, sob forma de governança 

constituı́da por arranjos de multiatores e de forma 

multinıv́el, sob princıṕios democráticos, se revelam no 

ordenamento jurıd́ico e polıt́icas ambientais. Entretanto, 

na prática, a participação da sociedade cıv́el ainda se 

mostra muito tı́mida nas iniciativas construı́das na 

escala local.

O Estado, por seu turno, continua mantendo o 

principal papel de provedor e protetor desses bens 

comuns em relação aos outros parceiros responsáveis. 

Tal como deduzem Newell, Pattberg e Schroeder (2012), 

“as anteriores suposições sobre o Estado como um ator 

de unidade monolı́tica e centralizadora na polı́tica 

internacional, vão sendo gradualmente desmoronadas 

em favor de visões de mundo mais multicêntricas”.
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