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prefacio
A^ela Y. Davis

As analises sagazes de Malcom Ferdinand em Uma ecologia decolo
nial me instigaram a refletir de inumeras maneiras sobre muitas das 
minhas proprias ideias centrals e experiencias de vida ao longo das 
decadas. Me peguei pensando que este e um livro que eu gostaria de 
ter lido anos atras, especialmente quando tentava compreender as 
inter-relacionalidades de genero, raga e classe. E, enquanto eu pen- 
sava sobre as diversas maneiras pelas quais sua abordagem teorica e 
metodologica poderia ter acrescentado ao nosso pensamento naquela 
epoca, compreendi como suas conceitualizagoes iluminam perfeita- 
mente o contexto necessario para a compreensao filosofica e coletiva 
das nossas atuais condigoes planetarias.

Quern reconhece como o caos do capitalism© racial contempora- 
neo nos enreda, com seus contornos heteropatriarcais, assim como 
quern tenta imaginar futures emancipatorios de maneiras que nao 
privilegiem um unico componente da crise, se beneficiara imen- 
samente da leitura deste texto notavel. Ferdinand nos convida a 
mobilizar metodos holfsticos de investigagao e respostas a crises 
fundamentados nas interdependencias que nos constituem como 
um todo - plantas, humanos e demais animals, solos, oceanos - ao 
mesmo tempo que reconhece que o racismo posicionou a supremacia 
branca no coragao de nossas nogoes do humano.

Ao aceitar o convite para escrever um breve prefacio para a edigao 
estadunidense deste livro, lembrei de minha primeira visita a Marti- 
nica, em dezembro de 2019, quando ouvi falar do impacto devastador 
do pesticida clordecona nas populagoes da Martinica e de Guadalupe. 
Ainda sinto o cheque que tomei enquanto me perguntava por que eu 
nao tinha nenhum conhecimento dessa calamitosa interseegao entre 
o capitalismo racial e as agressoes sistematicas ao meio ambiente, 
incluindo suas expressoes humanas. Ironicamente, a banana e um 
dos unicos produtos da cadeia alimentar que nao foi poluido pela



clordecona, desenvolvida justamente contra a broca-da-bananeira. 
O Caribe e uma parte do planeta com a qual vivencio ja ha bastante 
tempo um profundo parentesco espiritual por meio de sua literatura 
- especialmente Aime Cesaire e Maryse Conde - e de sua arte visual 
popular, pois tive a sorte de conhecer Euzhan Palcy em Paris no ano 
de 1983, logo apos o lan^amento de seu filme La rue Cases-Negres,1 
quando eu buscava expandir minha consciencia a respeito da crise 
ambiental que tinha lugar ali. Assim que comecei a ler Uma ecologia 
decolonial, rapidamente percebi que, embora seja importante apren- 
der mais sobre um dos desastres ecologicos menos conhecidos do 
mundo, a pesquisa de Malcom Ferdinand, ao se engajar de maneira 
complexa e intima com as conduces do Caribe e das Americas, remo- 
dela radicalmente a forma como temos nos preparado para teorizar 
e nos envolver ativamente em protestos contra os ataques ao meio 
ambiente, de modo amplo.

Tambem fui tomada por ondas de autocritica em relagao a encon- 
tros anteriores com maneiras de compreender intersec^oes entre 
antirracismo e consciencia ambiental. Ha muitos anos, no rescaldo 
do meu proprio julgamento e apos a conclusao bem-sucedida de 
uma solida campanha global pela minha liberdade, ajudei a fundar 
a National Alliance Against Racist and Political Repression [Alian^a 
nacional contra a repressao racista e political, uma organizagao que 
continua a defender prisioneiras e prisioneiros politicos e a participar 
em campanhas de educagao popular sobre as ligagoes entre violencia 
estatal e racismo estrutural. Uma de nossas lideran^as, que ja nao se 
encontra entre nos, foi um organizador fenomenal chamado Damu 
Smith. Quando presrdiu a reparti^ao da Alliance em Washington, D.c., 
ele nos encorajou a incorporar desde cedo em nossos esfor^os o que 
agora chamamos de justi^a ambiental. Nosso maior foco era contestar 
a repressao politica e identificar a persistencia da supremacia branca 
e do racismo estrutural, especialmente no ambito do sistema juridico 
penal. Lamento que naquela epoca nao tenhamos reavaliado o qua- 
dro teorico que empregavamos para compreender a longa historia da 
repressao racial e politica nos Estados Unidos. Certamente reconhe-

ciamos o colonialismo e a escravidao como as opressoes historicas 
fundacionais que permitiram as trajetorias que levaram, por exemplo, 
ao encarceramento de Mumia Abu-Jamal e de Leonard Peltier. Mas 
a nogao que tinhamos dos danos gerados pelo colonialismo e pela 
escravidao nao era tao vasta como teria sido se houvessemos com- 
preendido a gravidade das conexoes que Damu nos incitava a fazer.

Um tempo depois, Damu Smith se tornou um dos fundadores do 
movimento de justiga ambiental, ao qual Malcom Ferdinand se refere. 
No Dia da Terra de 2001, Smith discursou durante um protesto orga-
nizado pelo Greenpeace em frente ao capitolio dos Estados Unidos:*

Todos nos temos em nossos corpos, em nossos tecidos e em nosso 
sangue dezenas de produtos quimicos oriundos de uma serie de 
industrias poluentes e processes industriais em curso pelo planeta. 
Particularmente nos Estados Unidos e em outros paises industriali- 
zados, ha fabricas como as de vinil, plastico e produtos petroquimi- 
cos que emitem toxinas perigosas que prejudicam a saude humana 
e causam a morte de muitas pessoas [...]. Estamos sendo envenena- 
dos e mortos contra a nossa vontade. [...] Todo o planeta sofre com 
a poluicao, mas existem algumas comunidades-alvo, comunidades 
que, como resultado da segmentagao baseada em raga e renda, rece- 
bem uma parcelaHesproporcional da polulgflo do planeia^Tfanacao. 
Pessoas racializadas,2 Pretas [African Americans], latinas, indigenas, 
asiaticas e brancas pobres estao recebendo uma parcela despropor- 
cional da poluigao do pais. Como resultado, os casos de Boenga e as1

s.
i No original, “person of color'', termo de alianga politica utilizado nos Esta

dos Unidos, Canada, Australia e paises da Europa Central. Sua tradugao 
literal nao consegue abranger os contextos de origem do termo, tampouco 
as subjetividades que ele abarca (pessoas oriundas ou descendentes de imi- 
grantes do Sudeste Asiatic©, das Ilhas do Pacifico, do Oriente Medio etc.), 
uma vez que, aqui, os processes de racializagao se deram de formas dis- 
tintas daqueles dos paises onde 0 termo surgiu e e utilizado. Alem disso, 
sua tradugao literal coincide com a expressao “pessoa de cor”, historica- 
mente utilizada no Brasil para apagar ou “amenizar” tragos exclusivos de 
negritude. Por uma opgao editorial que permeia toda esta edigao e que visa 
buscar proximidades com a terminologia nacional sem perder a precisao, 
optou-se aqui pelo uso de “pessoas racializadas”, ressoando o uso de “per- 
sonnes racisees” por Malcom Ferdinand ao longo do livro. [n. t.]

2

m

dbra baseada no romance semiautobiografico de Joseph Zobel com 0 
mesmo titulo, de 1950. [N.T.]
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profunda e fundamental. Ferdinand solicita nao apenas que reconhe- 
gamos o papel que o racismo desempenha na defini^ao de quem esta 
mais vulneravel a polui^ao ambiental mas tambem - e sobretudo - 
como o racismo, especificamente o colonialismo e a escravidao, aju-^C 
dou a construlTum mundo fundamentado na destrui^ao ambiental. 
Em outras palavras, o racismo nao adentra o cenario simplesmente~~ 
como fator determinante da maneira como os perigos ambientais sao 
vividos de forma desigual pelos seres humanos, ele cria as proprias 
condicoesdepossibilidade de ataquescontinues ao meloamblente, 
inclusive aos animais humano&e nao humanos, cujas vidas sao^sem- 
prFdesvalorizadas pelo racismo, pelo patriarcado e pelo especismo.

O envenenamento das fontes de suprimento de agua da ejdade de 
Flint, Michigan, em 2014,7 que resultou da mudanga, motivada por 
medidas HFausteridade, dos rios que abasteciam a cidade com agua 
tratada, estava nitidamente ligado a industrializagao capitalista em ter
ras historicamente guardadas pelo povo Ojibua. A trajetoria que levou 
desde a produgao de carruagens ate o surgimento da industria auto- 
mobilistica, sem nunca considerar as mudangas ambientais deleterias, 
incluiu, entre outros desenvolvimentos, a poluigao do rio Flint, espe
cificamente pela General Motors, motive pelo qual esse rio nao havia 
sido considerado, inicialmente, uma fonte de agua potavel. No entanto, 
sob medidas de austeridade, a mudanga da fonte de abastecimento do 
rio Detroit para o rio Flint desencadeou uma enxurrada de problemas, 
incluindo a liberagao de chumbo pelos tubos que transportavam agua 
para a cidade, cuja populagao e majoritariamente Preta e onde mais de 
40% vivem abaixo da linha da pobreza. De modo sintomatico, mesmo 
antes que o impacto do chumbo nas criangas de Flint fosse reconhecido, 

General Motors requereu o retorno do rio Detroit como fonte de agua 
para a cidade, pois a agua do Flint estava corroendo pegas de motores 
e, assim, colocando em risco a rentabilidade da empresa. Aparente- 
mente, era mais importante salvar os motores de automoveis do que as 
preciosas vidas de criangas Pretas, cujo destino rememorou a violen- 
cia imposta ao povo Ojibua, que originalmente habitava a area onde a 
cidade de Flint esta localizada.

mortes nessas comunidades sao maiores. Temos que nos opor e desa- 
fiar o racismo ambiental.3

E interessante notar que o termo “racismo ambiental” foi cunhado 
pelo dr. Benjamin Chavis^j) qual havia sido preso no ambito do caso 
Wilmington Ten* da Carolina do Norte e que foi libertado gragas a uma 
campanha internacional, apoiada especialmente na Franga e encabe- 
gada pela National Alliance Against Racist and Political Repression. 
Em 1982, ele descreveu o racismo ambiental como

^ a discriminagao racial na elaboragao de politicas ambientais, a aplicagao 
de regulamentos e leis, o direcionamento deliberado de comunidades 
racializadas para instalagoes de residues toxicos, a sangao oficial da pre- 
senga de venenos e poluentes que representam uma ameaga a vida em 
nossas comunidades e a historia da exclusao de pessoas racializadas dos 
espagos de lideranga nos movimentos ecologicos.5

m
ir

Vbf
O racismo ambiental foi e continua sendo um conceito crucial, que 
amplia nossa compreensao sobre a localizagao estraFegica de lixoes 
e aterros toxicos, assim como de outras praticas que desvalorizam a 
vida de pessoas Pretas,6 indigenas e latinas. O trabalho de Ferdinand, 
no entanto, desmascara a logica que nos impele a conceituar as agres- 
soes ao meio ambiente e a violencia racista como se desconectadas e 
carentes de um tipo de articulagao que preserva a discrigao dos dois 
fenomenos na medida em que, quando os reunimos no conceito de 
racismo ambiental, tendemos a compreender mal a sua inter-relagao

wet-
•••

a
Protesto no Dia da Terra [Earth Day] organizado pelo Greenpeace, em Washing
ton, 18 abr. 2001.
Como ficou conhecido 0 caso de dez ativistas dos direitos civis injustamente 
condenados e encarcerados por quase uma decada apos um motim em 1971 que 
reivindicava o fun da segregagao escolar em Wilmington, Carolina do Norte. Os 

“dez de Wilmington” - oito estudantes Pretos do ensino medio, um pastor Preto 
e uma assistente social Branca - foram vitimas da turbulencia racial e politica 
da epoca e condenados por incendio criminoso e conspiragao. [N.T.]
Apud Peter Beech, “What Is Environmental Racism and How Can We Fight 
It?”. World Economic Forum, 31 jul. 2020.
“Black”, no original. Foi seguida aqui a mesma logica da tradugao do termo 
“Noir", em fiances. Ver nota nas pp. 33-34. [n..e.]

3

4

IP
5

Laura Pulido, “Flint, Environmental Racism, and Racial Capitalism”. Capi
talism Nature Socialism, v. 27, n. 3,2016, pp. 1-16.

6 7
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mmFlint: dcveria ter side uma liyao para os Estados Unidos e para o 
inundo de que, quando a vida de criangas Pretas e amea9ada pela 
logica do capitalismo contemporaneo, muitos outros humanos, ani- 
mais, plantas, aguas e solos sao relegados com desdem ao espectro 
dos efeitos colaterais, um termo tambem utilizado para indicar a 
devastagao de longo alcance do que temos chamado de complexo 
industrial-prisional. Pouco tempo apos a calamidade de Flint, os pro- 
testos na reserva sioux Standing Rock, que exigiam a suspensao da 
construgao do qleoduto Dakota Access, revelaram que ele havia sido 
redirecionado e que passaria pela reserva, a fim de evitar a contami- 
nagao da agua de Bismarck, capital do estado de Dakota do Norte, 
assinalando abertamente que asvidas indigenas jsao inerentemente 
menos valiosas do que as vidas Brancas.

MakonTFerdlnancT insiste para que nao compreendamos lemas 
como Indigenous Lives Matter [Vidas Indigenas Importam] ou Black 
Lives Matter [Vidas Pretas Importam] como simples gritos de pro- 
testo que, embora certamente significativos para o povo das Primei- 
ras Nagoes e para pessoas de ascendencia africana, sao, em todo caso, 
marginais ao projeto de salvaguardar o planeta. Em vez disso, ele nos 
encoraja a reconhecenque^ignTficaHomais profundo dessas afirma- 
goes e o de que nao podemos manter a branquitude e a masculinidade 
como medidas de futures libertadores, mesmo quandb^aTpresenga 
de tais medidas estaprofundamente esconcfida sob univefsalismos 
sedutores como ^liberdade, igual d ad e e fratern id ad e. Ele reconhgee a 
importancia de/novas perspectivas) riovasTfajetorias e novas formas 
de imaginar futuros, nas quais as toxicidades qmmicas e ideologicas - 
incluindo inseticidas como a clordecona lado a lado com o racismo e 
a misoginia - nao mais poluam nossos mundos futuros.

Aofca da edigaoW'

:

,
i

A terminologia deste livro foi estabelecida em dialogo com o autor, 
que definiu em notas alguns dos criterios utilizados.

Sobre o uso de maiiisculas em “Preto”, "Negro”, “Vermelho”, "Branco” 
e “Marrom” no contexto da racializagao, ver a nota de rodape na p. 23.

No que diz respeito a tradugao de “Negre” e “Noir* por “Negro” e 
“Preto”, respectivamente, ver a nota dartradugao nas pp. 33-34.

Sobre a tradugao de "marron” e derivados por “quilombola”, o autor 
adicionou uma nota na p. 42.

Tanto as notas de rodape como as de fim sao do autor, a menos 
quando indicado com [n. t.] (nota da tradugao) ou [n. e.] (nota da edigao).

fa

TRADUgAO DE JESSICA OLIVEIRA
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prolo^o

u*\Aa dupla frakura 

colonial e ai\Abie*\kal: 

o Caribe wo cek\fcro da 

kekvApeskade wwoderwo

Joseph Mallard William Turner, Slavers Throwing Overboard the Dead and 
Dying, Typhoon Coming On [Escravistas lan^ando mortos e moribundos ao 
mar, tufao chegando], 1840. © Museum of Fine Arts, Boston.

ui^a teiMpeskade wwoderwa

Uma colera rubra recobre o ceu, as ondas se agitam, a agua sobe, os pas- 
saros se assustam. Os ventos em redemoinho envolvem a destru^ao dos 
ecossistemas da Terra, a escravizagao dos nao humanos, assim como as 
violencias da guerra, as desigualdades socials, as discriminagoes raciais 
e as opressoes das mulheres. A sexta extingao em massa de especies 
esta em curso, a polui^ao quimica escoa nos aquiferos e nos cordoes 
umbilicais, o aquecimento planetario se acelera e a justiga mundial per- 
manece imqua. A violencia domina a tripulagao, corpos acorrentados 
sao abandonados nas profundezas marinhas e maos Marrons buscam 
a esperan9a. Os ceus trovejam alto e bom som: o navio-mundo esta no 
meio da tempestade moderna. Como enfrenta-la? Que rota buscar?

Este ensaio e uma contribuigao a busca de uma rota com a particu- 
laridade de fazer do Caribe seu mar de pensamento. Para os europeus

Scin chivida, ndo $01110$ mais do que uni fiapo dcpallia uestc oceano 
enfurecido, mas. Senhores, nem tudo esta pcrdido. basta tentar 
alcanear 0 centro da tempestade.
— aime cesaire. Uma tempestade, 1969

-M



a area de Noe, ou a dupla frafcura 
colonial e aiMbiefttal

do seculo xvi, a palavra “Caribe”, nome dos primeiros habitantes do 
arquipelago, designava selvagens e canibais.1 A exemplo do persona- 
gem Caliban da pe^a A tempestade, de Shakespeare, “Caribe” signi- 
ficaria uma entidade desprovida de razao cuja fiscalizagao por parte 
das coFonizagoes europeias e de suas ciencias faria em.ergir lucres 
ccpnomicos e saSeres objetivos. Essa persp^ctiva colonial persiste 
ainda hoje na representa^ao turlstica do Caribe como um intervalo de 
areia inabitado fora do mundo. Pensar a ecologia a partir do mundo 
caribenho e a derrubada dessa perspectiva, sustentada pela convic- 
£ao de que os caribenhos. homens e mulheres, falam, agem, pensam 
o mundq e habitam a Terra.2

Diante do anuncio do~diluvio ecologico, muitos sao os que se preci- 
pitam em dire9ao a uma area de Noe, pouco preocupados com os aban- 
donados no cais ou com os escravizados no interior do proprio navio. 
Em face da tempestade ecologica, a salvagao da “humanidade” ou da

A primeira proposta parte da constatagao de uma dupla fratura colo
nial e ambiental da modernidade, que separa a historia colonial e a his- 
toria ambiental do mundo. Essa fratura se destaca pela distancia entre 
os movimentos ambientais e ecologistas, de um lado, e os movimen- 
tos pos-coloniais e antirracistas, de outro, os quais se manifestam nas 
mas e nas universidades sem se comunicar. Ela revela-se tambem no 
cotidiano pela ausencia gritante de pessoas Pretas e racializadas tanto 
nas arenas de produ^ao de discursos ambientais como nos aparatos 
teoricos utilizados para pensar a csise ecologica. Com os termos “Pre- 
tos”, “Vermelhos”, “arabes” ou “Brancos”, longe da essencializa^ao a 
priori da antropologia cientifica do seculo xix, refiro-me a constru^ao 
da hierarquia racista do Ocidente, que levou varias pessoas na Terra a 
terem como condigdo a associate a uma ra^a, inventando Brancos* 
acima de nao Brancos.3 Por causa de tal assimetria, com o termo “racia- 
lizados” refiro-me a esses outros, nao brancos, cuja humanidade foi e 
ainda e questionada pelas ontologias raciais, traduzindo-se defato por 
uma essencializagao discriminatoria.4 Mesmo que tal hierarquia seja 
uma construgao sociopolitica que nao tern mais nenhum valor cienti- 
fico,5 isso nao leva, em contrapartida, a negagao das realidades sociais 
e experienciais que tern origem nela - por exemplo, ao recusar-se a 
nomea-las de suas violencias e relagoes de dominagao, inclusive nos 
discursos, praticas e politicas do meio ambiente.6

Nos Estados Unidos, um estudo de 2014 mostra que as minorias 
continuam sub-representadas nas organizagoes governamentais e 
nao governamentais e que os mais altos cargos sao ocupados majo- 
ritariamente por homens Brancos, com ensino superior e de classe 
media.7 A situagao e similar na Franga. As pessoas racializadas oriun- 
das da imigragao colonial e pos-colonial, que coletam o lixo das mas, 
limpam as pragas e as instituigoes publicas, conduzem os onibus, 
bondes e metros, aquelas que servem as refeigoes quentes nos res-

p
\ '

“civilizagao” exigiria o abandono do mundo. Essa perspectiva desola- 
dora e exposta pelo navio negreiro, a exemplo do navio Zong na costa da 
Jamaica em 1781, representado na pintura de William Turner na pagina 
anterior. Ao menor indicio de tempestade, alguns sao acorrentados sob 
o conves. qutros sao langados ao mar. As destmigoes ambientais naoC**

o' ^ atingem todo mundo da mesma maneifa, tampoucb^apagamasltestmi- 
goes sociaisje. politicas ja em curso. Uma dupla fratura persiste entre os 
que temem a tempestade ecologica no horizonte e aqueles a quern o 
conves da justiga foi negado muito antes das primeiras rajadas de vento. 
Verdadeiro olho da tempestade, o Caribe nos leva a apreende-la a partir 
dopordo da modernidade. Com seus imaginarios crioulos de resistencia 
e suas experiencias de lutas (pos-)coloniais, o Caribe permite uma con- 
ceitualizagaojia crise ecologica associada abusca de um mundo des- 
vencilhado de suas escravizagoes, violencias sociais e injustigas poli
ticas: uma ecologia decolonial. Essa ecologia decolonial e um caminho 
mmo ao horizonte de um mundo comum a bordq. de um navio-mundo.

v

mmo ao que chamo de uma ecologia-do-mundo. Tres propostas filosofi- 
cas orientam tal caminho.

A fim de distinguir graficamente as cores “preto”, “vermelho”, “branco” e 
“marrom” da espessura dos processes historicos, juridicos, sociopoliticos e 
ontologicos que operam na racializagao, emprego a maiuscula nos substan
tives e nos adjetivos “Preto”, “Negro”, “Vermelho”, “Branco” e “Marrom”.

Prolnun



taurantes universitarios, entregam a correspondencia, cuidam dos 
doentes nos hospitals, aquelas cuja recep9ao sorridente na entrada 
dos estabelecimentos e garantia de seguranga, estao geralmente 
ausentes das arenas universitarias, governamentais e nao governa- 
mentais preocupadas com o meio ambiente. Portanto, especialistas 
em meio ambiente com frequencia tomam a palavra nas conferencias 
como se todo esse mundo, com suas historias, sens sofrimentos e suas 
lutas, nao tivesse consequencias na maneira de pensar a Terra. Disso 
decorre o absurdo de uma preserva^ao do planeta que se manifesta 
pela ausencia daqueles “sem os quais” escreve Aime Cesaire, “a terra 
nao seria a terra”.8 Ou essa fratura fica totalmente oculta por tras do 
argumento falacioso de que os nao Brancos nao se preocupam com 
o meio ambiente ou entao ela e relegada a tema secundario ao “ver- 
dadeiro” objeto da ecologia. Aqui proponhofazer dessa dupla fratura 
um problema central da crise ecologica, que abala as maneiras como 
esta e pensada e as suas tradugoes politicas.

Por um lado, a fratura ambiental decorre desta “grande partilha”9 
da modernidade, a oposigao dualista que separa natureza e cul- 
tura, meio ambiente e sociedade, estabelecendo uma escala vertical 
de valores que coloca “o Homem” acima da natureza. Ela se revela 
por meio das modernizagoes tecnicas, cientfficas e economicas de 
dominio da natureza, cujos efeitos sao mensurados pela dimensao 
da poluigao da Terra, da perda de biodiversidade, das alteragoes cli- 
maticas e a luz das desigualdades de genero, das miserias sociais e 
das vidas descartaveis geradas.10 O conceito de “Antropoceno”, popu- 
larizado por Paul Crutzen, Premio Nobel de Quimica em 1995, atesta 
as consequencias dessa dualidade.” O termo designa a nova era geo- 
logica que sucede p Holoceno, na qual as atividades dos humanos 
se tornam uma forga maior que afeta de forma duradoura os ecos- 
sistemas da Terra. Por outro lado, tal fratura abrange tambem uma 
homogeneizagao horizontal e esconde as hierarquizagoes internas 
de ambas as partes. De uma parte, os termos “planeta”, “natureza” ou 

“meio ambiente” escondem a diversidade de ecossistemas, dos luga- 
res geograficos e dos nao humanos que os constituem. As imagens de 
florestas luxuriantes, montanhas nevadas e reservas naturals masca- 
ram as imagens das naturezas urbanas, das favelas e das plantagoes. 
Tambem sao mascarados os conflitos internos entre os movimentos 
de preservagao da natureza e os da causa animal, a fratura animal,

bem como as hierarquizagoes prbprias a esta ultima, em que os ani 
mais selvagens “nobres” (ursos-polares, baleias, elefantes ou pandas) 
e os animais domesticos (caes e gates) sao colocados acima dos ani
mals de criagao (vacas, porcos, ovelhas ou atuns).12 De outra parte, os 
termos “Homem” ou “dnthropos” mascaram a pluralidade dos huma 
nos, colocando em cena homens e mulheres, ricos e pobres, Brancos e 
nao Brancos, cristaos e nao cristaos, doentes e saudaveis.

;

vacas, porcos, galinhas, 
ovelhas, cordeiros, atuns, 

salmoes, camaroes, lambis...

ursos-polares, lobos, aguias, 
tigres, elefantes, baleias...

planeta, meio 
ambiente, 
natureza

fratura animal

cidades, naturezas urbanas, 
favelas, plantations, campos de 
petroleo, periferias, cria^oes, 

abatedouros...

natureza virgem, wilderness, 
florestas, montanhas, lagos, 

parques, safaris...
o

£ fratura ambiental

humanos, homens, mulheres, 
pobres, doentes, racializados, 

Pretos, Vermelhos, 
Amarelos, arabes, indigenas, 

mugulmanos, judeus, budistas, 
jovens, homossexuais, idosos, 

pessoas com deficiencia...

o
$

homem,
humano,
dnthropos

homem branco, cristao, com 
ensino superior e de classe 

abastada

VALORIZA^AO E HOMOGENEIZAGAO

A fratura ambiental

Chamo de “ambientalismo” o conjunto dos movimentos e corren- 
tes de pensamento que tentam derrubar a valorizagao vertical da 
fratura ambiental sem tocar na escala de valores horizontal, ou seja, 
sem questionar as injustigas sociais, as discriminagoes de genero e 
as dominagoes politicas ou a hierarquia dos meios de vida e sem se 
preocupar com a causa animal. O ambientalismo precede, assim, de 
uma genealogia apolitica da ecologia que comporta figuras tais como 
as do caminhante solitario e de seu panteao de pensadores, entre 
eles Jean-Jacques Rousseau, Pierre Poivre, John Muir, Henry David 
Thoreau, Aldo Leopold ou Arne Naess.13 Trata-se principalmente de 
homens Brancos, livres, sozinhos e de classe abastada, em sociedades
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escravocratas c pos-cscravocratas, diante do quo entao so dosignava 
por “natureza”. A despeito das divergencias quanto a sua defini^ao, 
o ambientalismo continua preocupado com uma “natureza”, alimen- 
tando a doce ilusao de que suas condigoes sociopolfticas de acesso14 e 
suas ciencias permaneceriam fora da fratura colonial.

Desde os anos i960, movimentos ecologistas abordam as escalas 
de valores verticals e horizontais. O ecofeminismo, a ecologia social 
e a ecologia politica alinham a preservagao do meio ambiente a uma 
exigencia de igualdade homens/mulheres, de justiga social e de 
emancipagao politica. A despeito de seus ricos aportes, essas contri- 
buigoes ecologistas dao pouco espago as questoes raciais e coloniais. 
A constituigao colonial e escravagista da modernidade e encoberta 
pela pretensao de universalidade de teorias socioeconomicas, femi- 
nistas ou juridico-politicas. Na virada verde dos anos 1970, as discipli- 
nas de letras e de humanidades depararam-se com a fratura ambien- 
tal ao mesmo tempo que varreram para debaixo do tapete a fratura 
colonial. A ausencia de pensadores racializados especialistas nessas 
questoes salta aos olhos. Da universidade as arenas governamentais 
e nao governamentais, os movimentos criticos da fratura ambiental 
delimitaram um espago Branco e major it ariamente masculino no seio 
de paises pos-coloniais, plurietnicos e multiculturais onde se pensam 
e se redesenham os mapas da Terra e as linhas do mundo.

De outro lado, figura uma fratura colonial sustentada pelos ideo- 
logos racistas do Ocidente, com seu eurocentrismo religioso, cultural 
e etnico, bem como seus desejos imperials de enriquecimento, cujos 
efeitos se manifestam na escravizagao dos povos originarios da Terra, 
nas violencias infligidas as mulheres nao europeias, nas guerras de 
conquistas coloniais, nos desenraizamentos do trafico negreiro, no 
sofrimento dos escravizados, nos multiplos genocidios e crimes con
tra a humanidade. A fratura colonial separa os humanos e os espagos 
geograficos da Terra entre colonizadores europeus e colonizados nao 
europeus, entre Brancos e nao Brancos, entre cristaos e nao cristaos, 
entre senhores e escravos, entre metropoles e colonias, entre paises 
do Norte e paises do Sul. Remontando, no minimo, a epoca da Recon- 
quista espanhola, que expulsou os mugulmanos da Peninsula Iberica, 
e a chegada de Cristovao Colombo as Americas em 1492, essa dupla 
fratura poe o colonizador, sua historia e seus desejos no topo da hie- 
rarquia dos valores, e a eles subordina as vidas e as terras dos colo

nizados ou ex-colonizados.,s Da mesma forma, essa fratura homo 
geneiza os colonizadores, reduzindo-os a experiencia de um homem 
Branco, ao mesmo tempo que reduz a experiencia dos colonizados a 
de um homem racializado. Ao longo da complexa historia do colonia- 
lismo, essa linha foi contestada por ambos os lados e assumiu dife- 
rentes formas.16 Entretanto, ela perdura ainda hoje, reforgada pelos 
mercados liberals e pela economia capitalista.

homens e mulheres 
racializados, ricos, 
pobres, doentes, 

citadinos, camponeses, 
pessoas com deficiencia, 

jovens, idosos, 
homossexuais

i homem racializado 
(Preto, Vermelho, 

Amarelo), cristao e nao 
cristao, heterossexual

colon izado / escravizado 
colonia

V

I o- fratura colonial

homens, mulheres, 
pessoas com deficiencia, 

pobres, doentes, 
jovens, idosos, 

citadinos, camponeses, 
homossexuais

homem branco, cristao, 
com ensino superior 
e de classe abastada, 

heterossexual

colonizador / proprietario 
metropole

VALORIZA^AO E HOMOGENEIZA^AO

'V

A fratura colonial

Das primeiras resistencias dos amerindios e dos escravizados do 
seculo xv aos movimentos antirracistas contemporaneos, passando 
pelas lutas anticoloniais nas Americas, na Africa, na Asia e na Oceania, 
essa fratura colonial e colocada em questao, denunciando a valoriza- 
gao vertical do colonizador em relagao ao colonizado. O anticolonia- 
lismo, o antiescravismo e o antirracismo representam o conjunto de 
agoes e correntes de pensamento que desconstroem essa escala verti
cal de valores. No entanto, a historia mostra que tais agoes e correntes 
ainda nao alcangaram a escala horizontal de valores, mantendo aqui 
e ali relagdes de dominagao entre homens e mulheres, entre ricos e 
pobres, entre citadinos e camponeses, cristaos e nao cristaos, arabes 
e Pretos, tanto entre os colonizados como entre os colonizadores. Em 
resposta, movimentos como 0 afrofeminismo e os pensamentos deco-
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panafricanista de Kwame Nkrumah, Bayard Rustin e Bill Sutherland 
em relagao ao “imperialismo nuclear” e aos testes Franceses na Arge- 
lia, a denuncia feita por Frantz Fanon de uma corrida armamentista 
nuclear que mantem a dominate sobre o Terceiro Mundo, bem como 
as demandas contemporaneas dos polinesios por justi^a.20 Ao ocultar as 
condigoes coloniais de produgao da tecnica, deixamos escapar aliangas 
possiveis com criticas anticoloniais da tecnica.

Certamente, houve algumas pontes por meio do compromisso de 
Rene Dumont com os camponeses do Terceiro Mundo, por meio da 
denuncia feita por Robert Jaulin e Serge Moscovici do etnocidio dos 
amen'ndios - assim como por sua eglaboragao com o grupo Survivre 
et Vivre [Sobreviver e viver], que resultou numa critica ao imperia
lismo cientifico a servigo do Ocidente - e por meio de raros apoios aos 
cidadaos ultramarinos.21 Atualmente, Serge Latouche e um dos uni- 
cos a colocar a exigencia decolonial no centre das questoes ecologi- 
cas.22 Apesar dessas raras pontes, o outro colonizado nao ocupou um 
lugar importante no seio do movimento ecologista Frances, expulso 
com a “sma” historia para um fora reforgado pela miragem de uma 
dicotomia Norte/Sul. Disso resulta uma simpatia-sem-vmculo em 
que os problemas dos outros de la sao admitidos sem, com isso, serem 
reconhecidos seus vinculos materiais, economicos e politicos com 
o aqui. Portanto, e evidente que a historia das poluigoes ambientais 
e dos movimentos ecologistas “na Franga” e pensada sem suas anti
gas colonias e seus territories e departamentos ultramarinos,23 que a 
historia do pensamento ecologico e concebida sem nenhum pensa- 
dor Preto,24 que a palavra “antirracismo” nao faz parte do vocabulario 
ecologico25 e, sobretudo, que essas ausencias nao sejam um problema. 
Com as expressoes “refugiados climaticos” e “migrantes do meio 
ambiente”, ecologistas parecem ser tornados pelo panico ao descobri- 
rem o fenomeno migratorio, enquanto fazem tabula rasa das migra- 
goes historicas coloniais e pos-coloniais constitutivas da Franga vin- 
das das Antilhas, da Africa, da Asia e da Oceania. Persiste assim uma 
dificuldade cognitiva e politica em reconhecer que os demais terri- 
torios e departamentos ultramarinos abrigam 80% da biodiversidade 
nacional e 97% da sua zona maritima economica, sem problematizar 
o fato de que seus habitantes sao mantidos em situagao de pobreza, a 
margem das representagoes politicas e imaginarias da Franga.26 Para 
alem das simpatias-sem-vinculo, o encontro dos movimentos e pen-

loniais abalam ao mesmo tempo as escalas de valores vertical e hori
zontal, articulando as decolonizagoes a emancipagao das mulheres, 
ao reconhecimento das diferentes orientagoes sexuais, aos diferentes 
credos religiosos e a uma justiga social. Todavia, as questoes propria- 
mente ecologicas do mundo continuam relegadas a segundo piano.

A dupla fratura da modernidade designa o muro espesso entre as 
duas fraturas ambientais e coloniais, a dificuldade real de pensd-las 
em conjunto e de manter, em compensagao, uma dupla critica. Entre- 
tanto, tal dificuldade nao e vivenciada da mesma maneira por ambas 
as partes, e esses dois campos nao assumem uma responsabilidade 
igual. Pelo lado ambientalista, a dificuldade provem de um esforgo 
de invisibilizagao da colonizagao e da escravidao nagenealogia de um 
pensamento ecologico, que produz, em contrapartida, uma ecologia 
colonial e, ate, uma ecologia da area de Noe. Mediante o conceito de 
Antropoceno, Crutzen e outros prometem uma narrativa da Terra que 
apague a historia colonial, embora seu pais de origem, o Reino dos 
Paises Baixos, seja um antigo imperio colonial e escravocrata que vai 
do Suriname a Indonesia, passando pela Africa do Sul, e que, hoje em 
dia, e constituido por seis territorios ultramarinos no Caribe.17

Na Franga continental, os movimentos ecologistas nao fizeram das 
lutas anticoloniais e antirracistas elementos centrais da crise ecolo- 
gica. Elas ainda sao vistas como anedoticas, e ate impensaveis, no seio 
da abundante critica da tecnica, inclusive da energia nuclear, por Ber
nard Charbonneau, Jacques Ellul, Andre Gorz, Ivan Illich, Edgar Morin 
e Gunther Anders. Os danos causados por testes nucleates em terras 
colonizadas - como os 210 testes Franceses na Argelia e, em seguida, na 
Polinesia, de i960 a 1996 - sao minimizados, assim como a pilhagem 
mineradora da Africa pela Gra-Bretanha e pela Franga, a exploragao dos 
subsolos das terras aborigenes na Australia, das Primeiras Nagoes no 
Canada, dos Navajos nos Estados Unidos e da mao de obra Preta para 
a obtengao de uranio na Africa do Sul do apartheid.18 Alem de transfor- 
mar a Franga continental, a energia nuclear francesa apoiou-se no seu 
imperio colonial, explorando minas no Gabao, na Nigeria e em Mada
gascar - pratica estendida pela Frangafrique [Frangafrica] ao mesmo 
tempo que expunha os mineradores ao uranio e ao radonio.19 Deixar 
de lado esse fato colonial e mascarar as oposigoes a industria nuclear 
manifestadas pelos movimentos anticoloniais, tal como a exigencia do 
desarmamento feita pela Conferencia de Bandung em 1955, a recusa
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samentos ecologistas da Franca continental com a historia colonial 
francesa e sens outros cidadaos”27 ainda nao aconteceu.

Dessa invisibilizayao decorre, segundo Kathryn Yusoff, um "Antro- 
poceno Branco”, cuja geologia apaga as historias dos nao Brancos,28 um 
imagindrio ocidental da “crise ecologica” que apaga o fato colonial.29 
Persiste tambem uma arrogancia colonial por parte dos atuais “colap- 
sologos” que falam de um novo colapso ao mesmo tempo que ocultam 
os vinculos com as colonizagoes modernas, as escravidoes e os racismos, 
o genocidio dos povos autoctones e a destruigao de seus meios.30 Em 
seu livro Colapso, Jared Diamond descreve as sociedades pos-coloniais 
do Haiti e de Ruanda por meio de um exotismo condescendente q 
situa num longinquo fora-do-mundo, sem dar voz a nenhum cientista 
ou pensador desses pafses. Essas pessoas “mais african[a]s em aparen- 
cia ,31 segundo Diamond, sao reduzidas ao papel de vitimas sem saber. 
A constituigao colonial do mundo e as desigualdades resultantes da 
produgao cientifica sao silenciadas.32 A pretensao de universalidade do 
Antropoceno seria suficiente para absolver as criticas do universalismo 
discriminatorio do Ocidente.33 Entretanto, seria possivel a um empreen- 
dimento global que, do seculo xv ao xx, se baseou na exploragao de 
humanos e nao humanos, na dizimagao de milhoes de indigenas das 
Americas, da Africa, da Asia e da Oceania, no desenraizamento forgado 
de milhoes de africanos e em escravidoes multisseculares nao ter hoje 
nenhuma relagao material ou filosofica com o pensamento ecologico? 
A crise ecologica e o Antropoceno seriam as novas expressoes do “fardo 
do homem Branco”34 que salva "a Humanidade” dele mesmo? Fratura.

Por outro lado, os racializados e os subalternos que se deparam 
com as reiteradas recusas do mundo sentem diariamente essa dupla 
fratura tanto em sua carne quanto em sua historia. O “veu” de W. E. B. 
Du Bois prolongado pela “dupla consciencia da modernidade” de Paul 
Gilroy, os “abaixo da modernidade” de Enrique Dussel, as “mascaras 
Brancas” sobre as peles Negras de Frantz Fanon ou as peles Vermelhas 
de Glen Coulthard sao apenas maneiras diferentes de descrever essas 
violencias.35 De 1492 ate hoje, e preciso ter em mente as incomensu- 
raveis resistencias e lutas por parte dos colonizados e escravizados, 
homens e mulheres, para exigir um tratamento humano, exercer pro- 
fissoes, preservar suas familias, participar da vida publica, praticar 
suas

suas lutas reduzidas ao silencio tal como a Revolugao Haitiana.36 Na 
busca pela dignidade, mirando em primeiro lugar as questoes de 
identidade, igualdade, soberania e justiga, os temas ambientais sao 
percebidos como o prolongamento de uma dominagao colonial que 
comprime ainda mais os poroes, acentua o sofrimento dos racializa
dos, dos pobres e das mulheres e prolonga o silencio colonial.

Dai decorre uma alternativa prejudicial. Ou a desconfianga legi- 
tima em relagao ao ambientalismo faz com que se passe ao largo 
dos desafios de uma preservagao ecologica da Terra - as lutas eco
logistas seriam, se nao uma “utopia branca”,37 no minimo pouco 
importantes diante da imensa tarefa de uma conquista das digni- 
dades - ou entao, paradoxalmente^m seus valiosos apelos por uma 
sensibilidade ecologica, pensadores pos-coloniais tais como Dipesh 
Chakrabarty e Souleymane Bachir Diagne se desfazem de seu apa- 
rato teorico para adotar os mesmos termos, escalas e historicidades 
ambientalistas de “sujeito global”, “Terra total” ou “humanidade 
em geral”.38 Oculta-se a durabilidade das violencias e toxicidades 
psiquicas, sociopoliticas e ecossistemicas das “ruinas do imperio”.39 
Subestima-se, da mesma forma, a ecologia colonial das ontologias 
raciais, que sempre associa racializados e colonizados aos espa- 
gos psiquicos, fisicos e sociopoliticos que sao os poroes do mundo, 
quer se trate de espagos da nao representagao juridica e politica (o 
escravizado), de espagos do nao ser (o Negro), de espagos da ausen- 
cia de logos, de historia e de cultura (o selvagem), de espagos do nao 
humano (o animal), do inumano (o monstro, a besta) e do nao vivo 
(campos e necropoles), quer se trate de lugares geograficos (Africa, 
Americas, Asia, Oceania), de zonas de habitat (guetos, periferias) ou 
de ecossistemas submetidos a produgao capitalista (navios negrei- 
ros, plantagoes tropicais, usinas, minas, prisoes). Em contrapartida, 
a importancia da preocupagao com 0 meio ecologico e com os nao 
humanos nas buscas (pos-)coloniais por igualdade e por dignidade 
permanece minimizada. Fratura.

Eis a dupla fratura. Ou se coloca em questao a fratura ambiental 
desde que se mantenha o silencio da fratura colonial da modernidade, 
de suas escravidoes misoginas e de seus racismos, ou se desconstroi 
a fratura colonial sob a condigao de abandonar as questoes ecologi- 
cas. Entretanto, ao deixar de lado a questao colonial, os ecologistas 
negligenciam o fato de que as colonizagoes historicas, bem como 0

ue as

artes, suas linguas, rezar para seus deuses e se sentar a mesma 
mesa do mundo. No entanto, os que carregam o peso do mundo veem
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5;.racismo estrutural contemporaneo, estao no centro davS maneiras 
destrutivas de habitar a Terra. Ao deixar de lado a questao ambien- 
tal e animal, os movimentos antirracistas e pos-coloniais passam ao 
largo das formas de violencia que exacerbam a domina^ao de pessoas 
escravizadas, colonizados e mulheres racializadas. Essa dupla fratura 
tern como consequencia estabelecer a area de Noe como metafora 
politica adequada da Terra e do mundo diante da tempestade ecolo- 
gica, trancando no fundo do porao da modernidade os gritos de apelo 
por um mundo.

mento de conserva$ao de florestas,41 a genese do conceito de biodiver- 
sidade,4* assim como silencia as outras formas de saberes do meio e do 
corpo ja presentes.43 E, principalmente, passa-se ao largo das criticas 
eeologistas caribenhas que vao “alem da areia e do sol”, reunindo jus- 
tiya social, antirracismo e preservagao dos ecossistemas.44

Eu, a contrario, fago do mundo caribenho um palco de pensamento 
da ecologia. Pensar a ecologia a partir do mundo caribenho e a pro- 
posta de um deslocamento epistemico dospensamentos do mundo e da 
Term no coragdo da ecologia, ou seja, uma mudanga de cena das produ- 
9oes de discursos e de saberes. Em vez do palco de um homem Branco 
livre, com forma^o superior e de classe abastada, que passeia pelos 
campos da Georgia, como John Muir,«pela floresta de Montmorency, 
como Jean-Jacques Rousseau, ou em torno do lago Walden, como 
Henry David Thoreau, proponho adotar outra cena que se desenrola- 
ria historicamente no mesmo momento: a das violencias infligidas a 
homens e mulheres escravizados, dominados social e politicamente 
no porao do navio negreiro. As relagoes de poder Norte / Sul, os racis- 
mos, as escravidoes historicas e modernas, os rancores, os medos e as 
esperangas constitutivos das experiencias do mundo sao colocados no 
coragao do navio a partir do qual a tempestade ecologica e apreendida.

No seio de uma compreensao binaria da modernidade,45 que opoe 
natureza e cultura, colonizadores e indigenas, essa proposta eviden- 
cia as experiencias de terceiros termos da modernidade. Refiro-me aos 
que foram desconsiderados quando a defesa dos amerindios contra os 
conquistadores espanhois pelo frei Bartolomeu de Las Casas, no seculo 
xvi, celebre na controversia de Valladolid em 1550, foi acompanhada de 
repetidas sugestoes de “se abastecer” na Africa e desenvolver o comer- 
cio triangular.46 Nem modernos nem autoctones, mais de 12,5 milhoes 
de africanos foram arrancados de suas terras do seculo xv ao xix. Cen- 
tenas de milhoes de pessoas foram escravizadas, mantidas durante 
seculos numa relagao fora-do-solo nas Americas.47 Alem da condigao 
social de escravizadas coloniais, essas pessoas foram consideradas 

“Negros”,* seres-objetos de um racismo politico e cientifico que os con-
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SiPara cuidar dessa dupla fratura, minha segunda proposta faz do 

mundo caribenho o palco de pensamento da ecologia. Por que o 
Caribe? Em primeiro lugar, porque foi la que o Velho Mundo e o Novo 
Mundo entraram em contato pela primeira vez, tentando fazer da 
Terra e do mundo uma mesma e unica totalidade. Verdadeiro olho 
do ciclone da modernidade, o Caribe e esse centro em que a calma- 
ria ensolarada foi erroneamente confundida com o paraiso, ponto 
fixo de uma aceleragao global que suga as aldeias africanas, as socie- 
dades amerindias e as velas europeias. Esse “mundo caribenho” con- 
centra, entao, as experiencias do mundo a partir das historias colo
niais e escravagistas, a partir dos “abaixo” da modernidade que nao 
se limitam as fronteiras geograficas da bacia caribenha. Esse gesto e 
uma
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resposta a ausencia de tais experiencias caribenhas nos discur- 
ecologistas que pretendem, ainda assim, questionar essa mesma 

modernidade. Se pesqjiisadores se interessaram pelas consequencias 
ecologicas da colonizagao no Caribe e na America do Norte, pel 
sequencias do aquecimento global e pelas politicas ambientais 
temporaneas, o Caribe aparece mais frequentemente como o lugar de 
experimentagoes de conceitos vindos de fora.40 Mantem-se 0 olhar 
colonial de um erudito que, partindo do Norte, embarca levando na 
mala seus conceitos para fazer experiencias num Caribe nao erudito 
e retorna com os frutos de um novo saber, capaz, em contrapartida, 
de prescrever o caminho a seguir. Tal abordagem oculta as condigoes 
imperiais que permitiram, no Caribe e nos demais espagos coloniais, 0 
desenvolyimento de ciencias como a botanica,.o surgimento do movi-
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O termo “Negre" (assim como seu substantivo feminino “Negresse”) tern 
conotagao pejorativa em Frances e esteve historicamente associado as pes
soas negras escravizadas pelos imperios coloniais. Origina-se da palavra 

“Negro”, usada em portugues de Portugal e em espanhol e derivada do adje-
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duz ora a uma imanencia inextricavel A ecologia decolonial quo proponho se destaca dessa corrente pelo 
loco central colocado sobre as experiencias do terceiro termo da moder- 
nidade e do navio negreiro, as experiencias fundamentais no Caribe 
desses Pretos africanos transportados, reduzidos a cond^ao da escravi- 
dao.s<> Tal gesto vai de encontro ao da filosofia africana que faz ressurgir 
pensamentos, historias e filosofias dos africanos e dos afro-america- 
nos, por exemplo os trabalhos de Valentin Mudimbe, Cheikh Anta Diop, 
Cedric Robinson, Sylvia Wynter, Souleymane Bachir Diagne, Nadia 
Yala Kisukidi, Lewis Gordon e Norman Ajari.51 Essa ecologia decolonial 
visa restaurar a dignidade dos Pretos na esteira dos combates de Aime 
Cesaire e de Maryse Conde, de Toussaint Louverture e de Rosa Parks, 
de Harriet Tubman e de Malcolm X, de Frantz Fanon e de Christiane 
Taubira. Por fim, pensar a partir do porao do navio negreiro e tambem 
uma questao de genero. A separa^ao frequente, no interior do porao, 
que coloca homens de um lado e mulheres e crian9as de outro ressalta 
as diferen^as de opressao nesse terceiro termo. A ecologia decolonial 
une-se perfeitamente as criticas feministas e, em particular, afrofemi- 
nistas, que mostram os entrelagamentos das dominagoes de genero nas 
constitutes racialistas dos Estados-nagao, tais como as de Elsa Dorlin, 
Kimberle Crenshaw, Eleni Varikas, bell hooks e Angela Davis.52

Nao se trata de uma ecologia que se aplicaria aos racializados e aos 
territorios colonizados no passado, uma prateleira a mais em uma 
estante ja constituida, como alguns propoem.53 A ecologia decolo
nial abala o enquadramento ambientalista de compreensao da crise 
ecologista ao incluir ja de inicio o confronto com a fratura colonial 
do mundo e apontar outra genese da questao ecologica. Nesse sen- 
tido, acrescento os avangos das correntes da justiga ambiental54 e da 
ecocritica pos-colonial.55 Os conceitos de “racismo ambiental”, “colo- 
nialismo ambiental”, “imperialismo ecologico” e “orientalismo verde” 
descrevem como as poluigoes e degradagoes ambientais reforgam, 
tanto quanto certas politicas de preservagao, as dominagoes exer- 
cidas sobre os pobres e os racializados.56 A critica da destruigao dos 
ecossistemas do planeta esta, pois, intimamente ligada as criticas das 
dominagoes coloniais e pos-coloniais, assim como as exigencias de 
igualdade. E essa luta ecologico-politica que o romancista haitiano 
Jacques Roumain ilustra em Senhores do orvalho, obra publicada em 
1944.57 Em 1950, Aime Cesaire denunciava os danos do colonialismo 
sobre os colonizados e sobre as “economias naturais”:

com a natureza, ora a uma irres- 
ponsabihdade patologica insuperavel. Entretanto, os ditos Negros esta- 
beleceram, eles tambem, relagoes com a natureza, ecumenos, maneiras 
de se reportar aos nao humanos e de representar o mundo. Parece que 
essas concepgoes foram marcadas pelas escravidoes, pela experiencia 
do deslocamento, por essa discriminagao politica e social na Africa, na 
Europa e nas Americas durante muitos seculos.*8 Sim, existe tambem 
uma ecologia dos deslocados pelos traficos europeus, uma ecologia que 
mantem continuidades com as comunidades indigenas africana e ame- 
rindia, mas nao se reduz nem a uma nem a outra. Uma ecologia que se 
forjou no porao de uma modernidade: uma ecologia decolonial

A ecologia decolonial articula a confrontafao das questoes ecolo- 
gicas contemporaneas com a emancipagao da fratura colonial, com a 
saida do porao do navio negreiro. A urgencia de uma luta contra o aque- 
cimento global e a poluigao da Terra insere-se na urgencia das lutas 
politicas, epistemicas, cientificas, juridicas e filosoficas, visando desfa- 
zer as estruturas coloniais do viver-junto e das maneiras de habitar a 
Terra que mantem as dominagoes de pessoas racializadas, particular- 
mente das mulheres, no porao da modernidade. Essa ecologia deco
lonial inspira-se no pensamento decolonial iniciado por um grupo de 
pesquisadores e militantes da America Latina, tais como Anibal Qui- 
jano, Arturo Escobar, Catherine Walsh e Walter Mignolo, que trabalham 
para desfazer uma compreensao do poder, dos saberes e do ser herdada 
da modernidade colonial e de suas categorias raciais. Eles insistem 

outros pensamentos do mundo a partir desses “espagos que foram 
reduzidos ao silencio, recalcados, demonizados, desvalorizados pelo 
canto triunfante e autocomplacente da epistemologia, da politica e da 
economia modernas, assim como de suas dissensoes internas”.49

em

tivo latino “niger” [negro, escuro]. Apesar de, na decada de 1930, o movimento 
Negntude ter proposto sen uso de uma forma positiva, ele permaneceu asso- 
ciado a desumaniza^ao de pessoas Negras, marcando uma diferen^a onto- 
logica e inferiorizante, tanto como o termo “Nigger”, em ingles, com o qual 
compartilha as origens mencionadas. Em frances, “Noir” e a forma corrente e 
nao depreciativa de se referir a pessoas negras. Em portugues brasileiro, essa 

iferencia9ao nao e tao evidente como nos idiomas citados e apresenta varia- 
?oes de uso; porem, em dialogo com o autor, de modo a preservar a distin^ao 
focada por ele, e levando em conta a etimologia, optamos pelo uso de “ 
para traduzir “Negre” e de “Preto” para traduzir “Noir'’. [n.t.]
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Lanyam-me cm cheio aos olhos toneladas de algodao ou de 
exportado, hectares de oliveiras ou de vinhas plantadas. Mas eu falo 
de economias naturals, de economias harmoniosas e viaveis, de econo- 
mias adaptadas a condiyao do homem indigena, desorganizadas, de 
culturas de subsistencia destrmdas, de subalimentagao instalada, de 
desenvolvimento agricola orientado unicamente para o beneffcio das 
metropoles, de rapinas de produtos, de rapinas de materias-primas.58

Em 1961, Fanon ja associava o processo de decoloniza^ao poKtica a 
uma reformulagao das maneiras de habitar a Terra, a uma nova inves- 
tiga9ao da relagao com o meio, abrindo as portas para outras formas 
de energia, inclusive solar:

Quicuio do Quenia, praticas reconhecidas atualmente por seu papel 
protetor da biodiversidade/’4 Nesse ponto, a ecologia decolonial inspi- 
ra-se num conjunto de movimentos ecologistas no Caribe. Da Assau- 
pamar [Association pour la Sauvegarde du Patromoine Martiniquais], 

Martinica, a Casa Pueblo, em Porto Rico, passando pelo Mouve- 
ment Paysan Papaye [Movimento Campones Papaia], no Haiti, pelas 
lutas do povo Saramaka, no Suriname, a fim de proteger sua floresta, 
e pelo movimento feminista e ecologista afrocolombiano conduzido 
por Francia Marquez, um conjunto de pessoas articula a preserva9ao 
do meio ambiente a busca de um mundo livre das desigualdades (pos-) 
coloniais e das redoes de poder legadas pela escravidao. Foi nestes 
termos que Marquez aceitou o Premio«Ambiental Goldman, em 2018:

cacau

na

O regime colonial cristalizou circuitos, e a na9ao e obrigada, sob pena 
de sofrer uma catastrofe, a mante-los. Talvez conviesse recome9ar 
tudo, alterar a natureza das exporta9oes e nao apenas o seu destine, 
reinterrogar o solo, o subsolo, os rios e - por que nao? - o sol.59

Em resposta a um capitalismo global e a acordos pos-coloniais que 
mantem, pela coa9ao militar e financeira, essas maneiras destrutivas 
de habitar a Terra e que perpetuam a domina9ao dos ex-colonizados 
e dos racializados, o sociologo afro-americano Nathan Hare declarou 
em 1970 que a “verdadeira solu9ao para a crise ambiental e a decolo- 
mza9ao dos Pretos”.60 Do mesmo modo, Thomas Sankara denunciou 
em 1986, em Paris, “a pilhagem colonial [que] dizimou nossas flo- 
restas sem o menor pensamento de repara9ao para o nosso future”.61 
Sankara relembrou, entao, que “essa luta pela arvore e pela floresta 
e, sobretudo, uma luta anti-imperialista. Afinal, o imperialismo e o 
incendiario de nossas florestas e de nossas savanas”62

foi afirmado pelos participantes da Primeira Cupula 
Nacional de Lidera^a Ambiental dos Povos Racializados [First Natio
nal People of Color Environmental Leadership Summit], em 1991, em 
Washington, que associava a prote9ao da Mae Terra a exigencia deco- 
lomal e antirracista.63 A biologa queniana Wangari Maathai, que rece- 
beu o Premio Nobel da Paz em 2004 por seu engajamento ecologista 
e feminista com o Movimento do Cinturao Verde, lembra as feridas 
infligidas a Terra pelas empresas coloniais sustentadas por discipulos 
cristaos, que desvalorizaram as praticas de povos indigenas

Fa9o parte de um processo, de uma historia de luta e de resistencia 
que come90u quando meus ancestrais foram trazidos a Colombia em 
condi9ao de escravizados; eu fa90 parte de uma luta contra o racismo 
estrutural, de uma luta continua pela liberdade e pela just^a, parte 
dessa gente que mantem a esperan9a de um viver melhor, parte de 
todas essas mulheres que recorrem ao amor materno para preservar 
suas terras como terras de vida, que elevam suas vozes para deter a 
destrui9ao dos rios, das florestas e das zonas umidas [...].6S

A ecologia decolonial eum grito multissecular de jus tig a e de apelo por 
um mundo.

i\avio-iMui\do:
o iMimdo coft\Ao korizoftte da ecologia

O mesmo A terceira proposta consiste em fazer do mundo o ponto de partida 
horizonte da ecologia. Nesse sentido, sigo as intui9oes de Han

nah Arendt, Andre Gorz e Etienne Tassin, para os quais a natureza, 
defesa e a crise ecologica envolvem, acima de tudo, o mundo.66 

O “mundo” deve-se distinguir, aqui, da “Terra” ou do “globo” com os 
quais ele e muito frequentemente confundido. O mundo seria, desde 
o inicio, dado como prova da solidariedade fisica do globo e dos ecos- 
sistemas da Terra. Ora, ao contrario da Terra, o mundo nao e algo evi- 
dente. Nossa existencia na Terra seria bastante desolada se nao se ins-
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icrevesse tambem no seio de multiplas relates socials epoliticas 

outros, humanos e nao humanos. Se a Terra e sens equilfbrios ecossis 
temicos constituem as conduces de possibilidade de vidas coletivas, o 
mundo em questao e de natureza diferente, esclarece Arendt:

[...] a mediate ffsica e mundana, juntamente com os sens interesses, 
e revestida e, por assim dizer, sobrelevada por outra mediate intei- 
ramente diferente, constitmda de atos e palavras, cuja origem se deve 
unicamente ao fato de que os homens agem e falam diretamente 
com os outros.67

historia ambiental global7* sofrem paradoxalmente dos mesmos males 
que denunciam: fazem da esfera material das formas fisico-economicas 
que afetam a Terra o foco principal de compreensao do mundo. Certa- 
mente, tal compreensao global da crise ecologica em termos de pegadas 
terrestres, de “trocas ecologicas desiguais”73 ou de “limites planetarios 74 
revela as desigualdades entre os que consomem o equivalente a tres ou 
quatro planetas e os que vivem com praticamente nada. No entanto, a 
potencia das palavras e do agir politico e posta de lado em beneficio do 
que se pode mensurar. Resta o que nao se pode quantificar: os sofrimen- 
tos, as esperangas, as lutas, as vitorias, as recusas e os desejos.

Essa proposta junta-se a insistencia dos antropologos e dos sociolo
gos nas outras formas de fazer-mundQ dos povos originarios que nao 
compartilham a fratura ambiental moderna.75 Entretanto, minha pro
posta de fazer do mundo o Horizonte da ecologia nao traduz a ideia da 
adogao de certas tecnicas de relates com o meio, com os ecossistemas, 
com os espiritos e com os seres humanos. Partindo da pluralidade cons- 
titutiva das existencias humanas e nao humanas na Terra, das diferen- 
tes culturas, tomar o mundo como objeto da ecologia e trazer de volta 
para o centre a questao da composigdo politico entre essas pluralidades 
e, portanto, de um agir conjunto. Essa abordagem politica do mundo, 
no sentido grego de polls, tira a ecologia da mera questao do oikos (eco
nomica ou ambiental), pois, ainda que a Terra esteja salpicada de mora- 
dias, de espagos ferteis de vida e de trocas com ela, a Term nao e a nossa 
casa. Se esses eciimenos sao fundamentals, nao se pode reduzir a Terra 
a um so oikos global. Isso e trazer a Terra de volta apenas ao ambito de 
uma questao de propriedade (de quem e a casa?) - a exemplo da corrida 
imperial pela apropria^ao de “territorios” e de “recursos” - e de poder 
(quem a comanda?), como na Grecia antiga, onde o homem-cidadao 
subjuga homens, mulheres e criangas da casa e rejeita os estrangeiros. 
E recair no pensamento violento do territorio e da identidade-raiz criti- 
cado por Edouard Glissant,76 fazendo da Terra um oikos colonial e escra- 
vocrata e conservando o modelo da ecologia colonial.

A Terra e a matriz do mundo. Nessa perspectiva, a ecologia e uma 
confrontagao com a pluralidade, com os outros alem de mim, visando 
a instauragao de um mundo comum. E a partir da instauragao cos- 
mopolitica de um mundo entre os humanos, juntamente com os nao 
humanos, que a Terra pode se tornar nao apenas aquilo que se parti- 
Iha mas tambem aquilo que se tern “cm comum, sem possuir de fato”.77
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Essa mediagao constituida de atos e palavras nao e redutivel 
cenas materiais nem aos circulos intimistas das comunidades de perten- 
cimento ou as trocas economicas dos mercados. O desafio para a expe- 
riencia coletiva do mundo das bolsas de valores e outras 
cionais das finangas e economias globais e muito diferente daquele das 
manifestagoes guardias das democracias ou daquele das arenas parla- 
mentares. Assim, ag/ofralizagao e a mi/ndializagao correspondem a dois 
processes diferentes, e ate opostos. O primeiro e a extensao totalizante, 
a repetigao padronizada em escala global de uma economia desigual 
destruidora das culturas, dos mundos sociais e do meio ambiente. A 
segunda e a abertura para o agir politico de um viver-junto, o Horizonte 
infinite de encontros e de partilha.68 A dificuldade revela-se quando as 
cenas piibhcas em que se imaginam as leis e as maneiras de viver junto 
sao usurpadas pelos interesses capitalistas de um mercado liberal, espe- 
cialmente por lobbies. A crise ecologica tambem e a manifestagao do que 
Gorz chama de “colonizagao do mundo vivido”69 e do que Felix Guattari 
denominava, em sua ecosofia, de “Capitalismo Mundial Integrado”,70 

seja, os processos pelos quais os interesses financeiros de algu 
empresas e grupos, como Monsanto-Bayer ou Total, ditam ao resto do 
mundo as maneiras violentas e desiguais de habitar a Terra.

Provavelmente a pregnancia dos aspectos concretos das degradagoes 
ecologicas impulsionou certas abordagens teoricas 
unicamente nas dimensoes economicas e materiais da crise ecologic 
a natureza sendo incluida na materia - e a manter a confusao entre globo 
e mundo. Assim, as brilhantes analises da “ecologia-mundo” de Jason 
Moore,71 inspiradas por Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, as dos 
ecomarxistas em rel^ao k political ecology [ecologia politica] ou as da
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Esse horiznnte do mundo proposto por Arendt e enriquecido em dois 
sentidos diferentes que nao eram preocupa96es suas. Ele e criouli- 
zado e atravessado pelo reconhecimento das experiencias coloniais 
e escravagistas caribenhas e e prolongado pelo reconhecimento poll- 
tico da present dos nao humanos, dando lugar a urn mundo entre 
numanos e com nao humanos. Se

alcazar o ceiMro da teiMpestade

E.ssas tres propostas - pensar a tempestade ecologica a luz da dupla 
fratura colonial e ambiental (a area de Noe), a partir do porao da 
modernidade (o navio negreiro) e rumo ao horizonte de um mundo (o 
navio-mundo) - permitem-me aceitar o convite preliminar de Aime 
C6saire para “alcangar o centre da tempestade”. Alcangar o centro da 
tempestade nao e a busca de uma calmaria temporaria para os males 
do mundo. No olho do ciclone, se prestamos atengao, podemos ouvir 
os berros dos deixados-para-tras da hecatombe. Alcangar o centro da 
tempestade e um convite para confrontar as causas das aceleragoes 
destrutivas da modernidade. Trata-s« de navegar atraves de seus ven- 
tos coloniais, de seus ceus misoginos, de suas chuvas racistas e de 
suas ondulagoes desiguais a fim de destruir as maneiras de habitar a 
Terra que, com violencia, conduzem o navio-mundo rumo a uma rota 
injusta. Para alem da dupla fratura, proponho tecer pacientemente o 
fio de outro pensamento da ecologia e do mundo, produzindo neces- 
sariamente outros conceitos. Para tal travessia, estou acompanhado 
pela filosofia afrocaribenha descrita por Paget Henry, ancorada nas 
praticas e nos discursos, nas historias e nas poesias, nas literaturas e 
nas obras de arte do mundo caribenho.80

A Parte I, “A tempestade moderna”, propoe outra compreensao his- 
torica da colonizagao e da escravidao no Caribe, mantendo juntas suas 
configuragoes politicas e ecologicas, com um foco particular nas expe
riencias francesas. Veremos como a colonizagao europeia das Americas 
produziu uma maneira violenta de habitar a Terra, que recusa a possi- 
bilidade de um mundo com o outro nao europeu: um habitar colonial. 
Alem de causar o genocidio dos povos indigenas e a destruigao de ecos- 
sistemas, esse habitar colonial transformou as terras em quebra-cabe- 
gas de engenhos e de plantations que caracterizam essa era geologica, o 
Plantationoceno, provocando perdas de relagoes matriciais com a Terra: 
matriddios. O recurso ao trafico negreiro transatlantico e a escravidao 
colonial, circunscrevendo seres humanos e nao humanos ao porao do 
mundo, os “Negros”, permite tambem designar essa era geologica de 
Negroceno. A partir dessas historias, as catastrofes, tais como os ciclo- 
nes regulares que devastam as costas americanas, apenas repetem essas 
fraturas do habitar colonial e prolongam a escravizagao dos dominados, 
fazendo da tempestade ecologica um verdadeiro ciclone colonial.

a natureza e a Terra nao sao identi- 
cas ao mundo, aqui o mundo inclui a natureza, a Terra, os nao huma
nos e os humanos ao mesmo tempo que reconhece diferentes cosmo- 
gomas, quahdades e maneiras de estar em rela?ao uns com os outros 

Pensar a ecologia a partir do mundo nao pode ter como origem um 
local fora-do-solo, fora-do-mundo, fora-do-planeta nem se enunciar 
tendo por base um ser sem corpo, sem cor, sem carne e sem histo- 
na. Se a historia da Terra nao se reduz a modernidade ocidental e a 
sua sombra colonial - a Asia e o Oriente Medio tambem conheceram 
seus impenos e colonialismos -, e levando em conta essa sombra que 
desejo contribuir para o pensamento da Terra e do mundo com este 
ensaio. Meu ponto de partida foi o Caribe e suas multiplas experien
cias, com enfase particular na Martinica, ilha onde nasci. Falo em pri- 
meiro lugar em meu nome, a partir do meu corpo e das experiencias 
da minha terra natal. Eu. Homem Preto martinicano, vivi os dezoito 
pnmeiros anos da minha vida na comuna rural de Riviere-Pilote 
e na cidade de Schoelcher e os dezesseis anos seguintes na Europa, 
na Africa e na Oceania. Tambem, como a escritora caribenha Sylvia 
Wynter nos convida a fazer, nao falarei com base nas categorias 
usuais de “Homem" ou “homem”. Esse vocabulo traduz sobretudo a 
super-representafao do homem Branco de classe abastada que deseja 
usurpar o humano e sua pluralidade constituinte.™ Ao pretender 
designar ao mesmo tempo o macho da especie humana e a especie 
inteira, essa palavra perpetua tanto a invisibilizagao das mulheres, de 
seus lugares e de suas agoes como os abuses cometidos contra elas. O 
Homem” nunca agiu nem habitou a Terra, sao sempre humanos, pes- 
soas grupos, conjuntos hibridos humanos/nao humanos que agem, 
que lutam e que se encontram na Terra.™ Fazer do mundo o ponto de 
partida e o horizonte da ecologia e essencialmente partir do seguinte 
questionamento para abordar a crise ecologica: como fazer-mundo 
entre os humanos, com os nao humanos, na Terra? Como construir um 
navio-mundo diante da tempestade? Tais sao as questoes que guiam a 
ecologia-do-mundo.
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da™(.rni "VT de N°6”' rCVda COm° ° amb’ental>snio e « abor- 
dagem tecmcista das questoes ecologicas induzem um reforco das
S PolftiCcal0maH-legadaS Pela C0l0niZa?a°’por mei0 dos exemplos

ZZ T n° Haid reladVaS 30 refl0restamento ^parque, de uma reserva da ilha Vieques, na costa de Porto Rico e as 
consequencias de uma contaminafao na Martinica e em Guadalupe 
por um pesticida toxico chamado clordecona. De maneira contra- 
producente, tal abordagem torna possivel uma ecologia que recusa
o mundo, refor?a as discrimina96es colonials e as desigualdades 
sociats: uma ecologia colonial. 8

A Parte in, “O navio negreiro”, mostra o outro caminho seguido por
dec t8 ^ fS0Ciam 3 den,inCia das degrada9oes ecologicafa criL 
decolomal. Aqui, o navio negreiro nao e mais
ca?ao htstor.ca, e sim a cena imaginaria a partir da qual se lan9am -
endo em vista uma margem, tendo como perspectiva um mundo a

OuTratir^ h ^ eSCmvizadosfWoS - os quilombolas.*
Outra leitura dos escntos ecologistas de Thoreau e das a96es de
mae e de suas irmas indica que a tarefa decolonial nao e um problema
“nd?tV° hSC0l0nlZad°S’d0Sescravizadosedosracializados, reme- 
endo tambem a responsabilidade dos livres, homens e mulheres

em ce^a Um “quilombament° ^ Esses dois exemplos colocam 
m cena aqueles com os quais a ecologia esta intimamente ligada 

numa investiga9ao de mundo, numa liberta9ao de sua condi9ao de 
escravizados coloniais: uma ecologia decolonial. ?

Por fim, a Parte IV, "Um navio-mundo”. ultrapassa o impasse da 
dupla fratura da modernidade que opoe as recusas e as investigaijoes 
do mundo a fim de propor pistas para fazer-mundo. Nem area de Noe 
nem navio negreiro, proponho pensar a ecologia a luz de um navio- 
-mundo que faz do encontro com o outro seu horizonte. Esses encon- 
tros permitem, entao, tomar corpo no mundo e restabelecer uma rela- 
yao matricial com a Terra. Eles permitem tambem forjar aliangas 
interespecies em que a causa animal e a exigencia de emancipayao dos 

gp' Negros revelam-se problemas em comum. Esses encontros so se sus- 
| tentam com a condiyao de instaurar um conves da justiya que exceda 

M; a fratura ambiental e colonial, dando conta politica e juridicamente
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ir dos nao humanos, bem como das buscas por justiya de colonizados e 
escravizados. Esse conves da justiya abre o horizonte de um mundo: 
uma ecologia-do-mundo.

As leitoras e leitores identificarao uma afinidade com a figura do 
navio e, particularmente, com a do navio negreiro como metafora poli- 
tica do mundo. Cada capitulo e precedido por nomes de navios negrei- 
ros reais, por seus trajetos historicos e seus conteiidos, que narro com 
uma liberdade de prosa.81 Tal escolha pretende dar uma sensibili- 
dade literaria ao deslocamento exigido por um pensamento a partir 
do porao do mundo, ao mesmo tempo que revela o reverse de uma 
modernidade que se ornamenta de ideais luminosos com palavras 
como Justiga e Esperanga, mas que espalha a injustiya e o desespero. 
Ela permite tambem mostrar que o navio negreiro narra uma historia 
do mundo e da Terra. O uso dessa metafora e, sobretudo, o reconheci- 
mento de uma capacidade dos navios de concentrar o mundo em seu 
seio. Da Nina de Cristovao Colombo aos porta-conteineres, das trai- 
neiras aos navios de guerra, dos baleeiros aos petroleiros, dos navios 
negreiros aos navios dos migrantes naufragando no Mediterraneo, por 
suas funyoes, seus trajetos e suas cargas, os navios revelam as relayoes 
do mundo. Empregar a metafora do navio anuncia a ambiyao de ir 
alem da dupla fratura por meio de uma escrita sutural, passando de 
um lado ao outro, a fim de costurar as presenyas e os pensamentos e 
estender as velas de um navio-mundo diante da tempestade.

somente uma embar-
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Foi feita aqui a escolha conceitual e fiiosofica de traduzir os termos "
bamento-etc^nda8' ^COmo“marronage’’’ P"“quilombola”, “aquilom- 
Bamento etc. Amda que em cada territdrio as resistencias negras a esora
vizafao colonial tenham apresentado caracteristicas prdprias a separacao
semantica dos pnncipms da marronagem e do aquilombamento faz parte em
mmha optmao, da perpetuafao de uma mirada colonial, ou uma coloniza?ao
do conhecmento, que enfatiza mais as diferen.as do qua as caracterisUcas
comuns a esses enomenos. Lembremos que todas as na?oes eumpdas cob-
" S concordaram coletivamente em desumanizar e escravizar pessoas

terrPortu^r hN5° 't0a’t0daS 68835 naf6eS “ Franfa’ EsPanha’ Ing'a-Por esse Sn" m ^ SeMiram ameafadas Pela Re™lufao Haitiana. 
Brasil na M C lmp°rtante Ver 0 a<H°mbamento, tenha ele ocorrid 
Brasd na Martm.ca, nos Estados Unidos ou na Jamaica, como a corporifi
cafao do prmetpio de oposi?ao a escravidao em uma perspectiva coietiva e 
transnacional. [Nota do autor a ediyao brasileira.]
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