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Projetos Nacionais 

ñNo seguimento a Jesus, no desejo de cumprir sua miss«o 
e chamado e com o prop·sito de fortalecer os Grupos de Jo-
vens, a Pastoral da Juventude organiza sua a«o por meio de 
Projetos Nacionaisò. (Pastoral da Juventude: um jeito de ser e 
fazer ð Somos Igreja Jovem. Mais informa»es em 
www.pj.org.br) 
Dentre estes projetos, temos dois em especial que prepa-

raram este subs²dio, o ñAjuriò e o ñA Juventude quer viverò. 

Projeto AJURI 
Trata-se de um projeto que visa trabalhar com a juventude que 

est§ nas comunidades tradicionais. Sabemos que ao longo de nos-
sa hist·ria, pouca experi°ncia tivemos neste campo, mas a partir 
da realidade em que vivemos, entendemos que ser§ necess§rio se 
enveredar mais profundamente nestes caminhos, onde muitos e 
muitas jovens est«o, mas sem nenhum acompanhamento. 

Projeto A JUVENTUDE QUER VIVER 
£ um outro projeto nacional que se expande para al®m das nos-

sas atividades intra-eclesiais. Nasce da necessidade que temos de 
nos articular no campo das Pol²ticas P¼blicas  e Sociais para a ju-
ventude. Dentre nossas principais a»es neste projeto est«o a 
Campanha Nacional contra viol°ncia e o exterm²nio de jovens e 
nossa interven«o nos Conselhos de Direitos da Juventude 
(municipal, estadual e nacional), como por exemplo no CONJUVE 
(Conselho Nacional de Juventude). 



 

 

OS IMPACTOS DO PROJETO CAPITALISTA NAS PERSPECTIVAS  

SOCIOAMBIENTAIS  

Pastoral da Juventude, a C¼pula dos Povos e a Rio+20 
 

Apresenta«o 
ñSe te vendermos a nossa terra, ame-a como n·s a am§vamos; protege-a 
como n·s a proteg²amos. Nunca esquea como era a terra quando dela 
tomou posse. E com toda a sua fora, o seu poder, e todo o seu cora«o, 

conserva-a para os seus filhos, e ama-a como Deus nos ama a todos [...]ò 
(Trecho da carta do Cacique Seattle, 1854) 

 

Esse ano acontece mais uma confer°ncia da ONU sobre meio ambiente, 

que ® chamada de Rio+20. Para entendermos a import©ncia dessa confer°ncia e 

conversarmos sobre ela precisamos conhecer o processo hist·rico ambiental que 

temos at® o presente momento. 

Comeamos citando um trecho de uma carta escrita e publicada no ano de 

1854, do cacique Seattle da tribo Suaquamish (nos Estados Unidos), que alerta 

para o cuidado que devemos ter com a Natureza, lembrando que nada pode men-

surar o seu valor, colocar preo econ¹mico a algo que ® impag§vel. O motivo de 

sua escrita na ®poca era a vontade do governo dos EUA em comprar uma parte da 

reserva ind²gena para fins de explora«o. 

Sabemos que no desenrolar da hist·ria, em mat®ria ambiental, sempre 

houve aliena«o dos governos na hora de pensar em leis, programas e pol²ticas de 

desenvolvimento. A conscientiza«o nessa §rea ® muito recente. Na d®cada de 70, 

mais precisamente em 1972, a ONU realizou em Estocolmo (Su®cia) a primeira 

confer°ncia sobre meio ambiente, e o marco dessa confer°ncia foi a cria«o do 

Programa das Na»es Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Inicia-se uma fase 

mais ñpassivaò, de olhar e entender que altera»es ambientais est«o ficando cada 

vez mais evidentes. 

Na d®cada seguinte, ocorre a 2Û Confer°ncia das Na»es Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Qu°nia. Teve-se a discuss«o sobre os pro-

blemas ambientais globais, as mudanas do clima (gases estufa) e a destrui«o da 

camada de Oz¹nio. Ainda na d®cada de 80, o termo ñdesenvolvimento sustent§velò 

foi concebido, na Confer°ncia de Brundtland em 1987, e est§ presente no relat·rio  
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Saiba mais...  

Sites: 
Algumas sugest»es de organiza»es que tratam do tema 
¶ C¼pula dos Povos - www.cupuladospovos.org.br/ 
¶ Rio+20 - www.rio20.gov.br/  
¶ Mov. dos Atingidos por Barragens (MAB) - 

www.mabnacional.org.br 
¶ Mov. dos/das Trab. Rurais Sem Terra (MST) - www.mst.org.br 
¶ Pastorais Sociais da CNBB - www.cnbb.org.br 
¶ Caritas Brasileira - www.caritas.org.br 
¶ SEFRAS/SINFRAJUPE - www.sefras.org.br 
¶ JUFRA - www.jufrabrasil.org  
¶ Pastoral da Juventude (PJ) - www.pj.org.br 
¶ Pastoral da Juventude Rural (PJR) - www.pjr.org.br 
¶ Pastoral da Juventude Estudantil (PJE) - www.pjebr.org  
¶ Pastoral da Juventude do Meio popular (PJMP) - 

www.pjmp.org  
 
 

Filmes: 
Algumas sugest»es de filmes/document§rios que tratam do tema 
¶ A hist·ria das coisas (http://migre.me/97dgJ) 
¶ A Ilha das Flores (http://migre.me/97d6N) 
¶ O gr«o que cresceu demais (http://migre.me/97d5Q) 
¶ Nas terras do Bem-vir§ (http://migre.me/97d1X) 
¶ Belo Monte: o an¼ncio de uma guerra (http://migre.me/97h5j) 
¶ Belo Monte - Piarau (http://migre.me/97hgp) 
 



 

 

chamado de ñNosso Futuro Comumò. A defini«o do termo apresenta-se como ño 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a ca-

pacidade das gera»es futuras de suprir suas pr·prias necessidadesò. 

 Em 1992, o Rio de Janeiro foi sede da confer°ncia chamada de Eco-92. J§ 

se passaram 20 anos da primeira confer°ncia, e os pa²ses membros presentes 

(foram mais de 175) perceberam que pouco havia sido feito desde ent«o. A Eco-92 

foi uma das mais importantes  confer°ncias j§ realizadas. De l§ se criou a Agenda 

21, documento onde os temas centrais est«o tratados em 40 cap²tulos e a Carta da 

Terra. 

Outras confer°ncias ou acordos se realizaram ainda, como a de Kyoto, no 

Jap«o, em 1997, com o seu Protocolo assinado por diversos pa²ses (com exce«o 

ainda dos EUA). Esse documento estabelece metas e mecanismos para redu«o 

das emiss»es globais de gases estufa (redu«o de pelo menos 5,2% dos ²ndices 

medidos em 1990, a ser avaliado de 2008 a 2012) e trata sobre o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e a compra/venda de cr®ditos de carbono. 

Em 2002, tivemos a Rio+10, em Johanesburgo (Ćfrica do Sul), discutindo a 

Agenda 21, e propondo uma Agenda 21 local. Outro exemplo importante ® a COP-

15, realizada em Copenhagen, Dinamarca, onde se esperava que os governos dos 

193 pa²ses presentes assinassem um tratado de coopera«o para a redu«o imedi-

ata das emiss»es de gases geradores do efeito estufa. Expectativa frustrada, infe-

lizmente. 

A Rio+20 n«o pode ser mais uma confer°ncia que apenas traga discursos. 

A natureza grita por maior aten«o, e por a»es concretas e eficientes. N«o est§ 

nas m«os das empresas privadas o papel de reverter esse quadro de desequil²brio 

ambiental; bem pelo contr§rio: tudo indica que ® por causa delas, pelo elevado grau 

de industrializa«o, dos mega projetos desenvolvidos e defendidos como solu«o, 

que as consequ°ncias ambientais negativas est«o cada vez maiores. 

Temos muito que aprender com as comunidades tradicionais, com nossos 

povos ind²genas, que nos apresentam o ñBem Viverò, conviver, celebrar e cuidar.  

aparenta mais como uma estrat®gia de polos, ainda insistindo estrat®gia de Per-
roux como foi adaptada para essa regi«o na d®cada de 1970, limitada a uma pe-
quena §rea de abrang°ncia. Com o maior n¼mero de polos, aumenta o desenvolvi-
mento econ¹mico de toda a regi«o mesmo que seja de maneira setorial. Pode ha-
ver um desenvolvimento do mercado interno em outras cidades, mas muito peque-
no relativo ao desenvolvimento dessas cidades-polo. 

Rodovias, portos e aeroportos ser«o modernizados e ser«o constru²das as 
ferrovias Transnordestina e Leste-Oeste. Esses investimentos em infra-estrutura 
tem interesse em melhorar as condi»es de escoar a produ«o e ligar a regi«o com 
os maiores mercados consumidores do pais, Sul e Sudeste. Ainda sim, essa produ-
«o tem foco em ser escoada para o Sudeste, mantendo, de certa forma, este elo 
de depend°ncia hist·rica. Tamb®m a liga«o entre os portos e as ferrovias possibi-
litar§ maior exporta«o da produ«o e uma alternativa ao Canal do Panam§. A 
Transnordestina, com conclus«o prevista para 2013, vai interligar os portos de 
Pec®m, no Cear§, e de Suape, em Pernambuco, ao cerrado piauiense, para trans-
porte principalmente de min®rio de ferro, gesso, soja e milho. Esta ferrovia poderia 
ampliar a capacidade de escoar a produ«o de outras §reas se fosse interligada a 
ferrovia Norte-Sul que chega a Porto Nacional, no Tocantins. A ferrovia Norte-Sul 
vai se encontrar com a Oeste-Leste, ainda em fase de constru«o, que vai ligar a 
regi«o centro-oeste ao interior da Bahia e o litoral. Em Ilh®us est§ prevista a cons-
tru«o de uma plataforma log²stica, o complexo intermodal Porto Sul, que prev° um 
terminal de min®rios, um novo porto e um aeroporto internacional. 

Nas discuss»es sobre a constru«o da hidrel®trica de Belo Monte nas pro-
ximidades da cidade de Altamira, no Par§, por exemplo, os atores se colocam de 
duas maneiras antag¹nicas: uns lutam contra a constru«o por conta de preservar 
o territ·rio, outras pela necessidade de pensar em politicas de desenvolvimento do 
pais com menor impacto sobre o territ·rio, outros se agarram a possibilidade de 
desenvolvimento econ¹mico nessas regi»es, como pode irradiar e possibilitar no-
vos postos de emprego em diversas §reas. De certa forma, essa ¼ltima vis«o tam-
b®m est§ ligada a uma vis«o de acesso e de amplia«o do consumo que as politi-
cas sociais possibilitaram a camadas sociais que antes n«o tinham renda para tal. 

 
 

Leticia Viana 
IPPUR/UFRJ 
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J§ nos an¼ncios da Carta do Cacique percebemos suas sabedorias, esque-

cidas e desprezadas frequentemente. A quest«o ambiental muitas vezes ® deixada 

de lado pelos governos, na busca incessante pelo desenvolvimento a qualquer pre-

o. Precisamos discuti-la em nosso meio, e contribuir na constru«o de alternativas 

que priorizem a Vida em todas as formas. £ o nosso papel de criaturas zelosas 

com a obra do Criador, de cidad«os preocupados com a defesa da vida de nossa 

Pachamama, Gaia1, nosso Planeta Terra. 

Nesta perspectiva, de que as confer°ncias organizadas pela ONU n«o t°m 

gerado as mudanas m²nimas necess§rias, os Movimentos Sociais de todo o mun-

do iniciaram tamb®m, na mesma din©mica confer°ncias, f·runs e outros espaos 

alternativos para discutir as causas e as poss²veis solu»es da crise ambiental. 

Desta vez, paralelo a Rio+20, acontecer§ o evento chamado C¼pula dos Povos, 

que nada mais ® do que uma esp®cie de grande f·rum, com v§rias plen§rias, ofici-

nas e atividades autogestion§rias, no intuito de  provocar toda a sociedade para um 

debate mais coerente com a realidade em que vivemos. 

£ nessa busca, que a Pastoral da Juventude assumiu a sua participa«o na 

C¼pula dos Povos, se unindo ¨s diversas vozes que querem discutir esse modelo 

de desenvolvimento insustent§vel. Neste sentido, apresentamos esse material 

composto de dois encontros e uma celebra«o. Ele ® fruto de muitas m«os jovens 

que sonham com o reino de Deus, a Terra Sem Males. Desejamos que os grupos 

de jovens criem momentos para conversar 

sobre essa tem§tica t«o importante. Desse 

modo contribu²mos para a constru«o da 

Civiliza«o do Amor 

 

ñQuando o arco-²ris estiver nas nuvens, eu o verei 

e me lembrarei da aliana eterna: aliana de Deus 

com todos os seres vivos, com tudo o que vive 

sobre a terraò  (Gn 9, 16) 

Anexo 04: Como se caracteriza a nova onda de desenvolvi-

mento regional no Brasil   
 

O debate sobre desenvolvimento regional volta a pauta a partir do novo 
ciclo de desenvolvimento econ¹mico nas regi»es do pa²s, a segunda onda como ® 
intitulada por alguns economistas. De certa forma acaba sendo um certo exagero 
pois aparenta ser mais uma onda de desenvolvimento setorial, pontual a algumas 
cidades, do que propriamente regional pois n«o parece ampliada a todo o nordeste  
mas a algumas cidades com o dinamismo provocado por grandes empreendimen-
tos em algumas cidades da regi«o Nordeste est§ acontecendo uma expans«o de 
diversos setores da economia, principalmente da constru«o civil. Segundo dados 
do IBGE, o PIB da regi«o nordeste foi maior do que a m®dia nacional no ano pas-
sado 7,9% e que deve crescer 3,8% esse ano. A economia interna da regi«o j§ ha-
via sido alavancada com os programas sociais, a recupera«o do sal§rio m²nimo e 
das aposentadorias rurais, mas a progress«o do crescimento ® causado por todos 
esses investimentos em grandes setores que possibilitaram tamb®m a continua«o 
do crescimento de setores menores da economia interna da regi«o. A Petrobras 
est§ construindo tr°s refinarias: uma em Recife (PE), outra em S«o Lu²s (MA) e 
outra em Fortaleza (CE). Programa Luz para Todos, do governo federal, que bene-
ficiou 6,7 milh»es de pessoas que residem no Nordeste. Para as quatro capitais 
regionais que receber«o jogos da Copa em 2014 ser«o investidos 5,7 bilh»es de 
reais na reconstru«o de est§dios, melhoria da mobilidade urbana e moderniza«o 
dos aeroportos, entre outros. S· o estado de Pernambuco vai receber o Estaleiro 
Atl©ntico Sul (EAS), a f§brica de autom·veis da Fiat, a petroqu²mica Suape, a Refi-
naria Abreu e Lima e a Companhia Sider¼rgica Suape. No Recife, se estabeleceu a 
maior central de atendimento de telemarketing da Am®rica do Sul da empresa Con-
tax. No Cear§, est«o sendo feitos investimentos no complexo portu§rio do Pec®m e 
obras de prepara«o para a Copa. Na Bahia h§ uma economia mais diversificada, 
mas um dos maiores investimentos atualmente ® o Polo Acr²lico do Camaari. Este 
estado tamb®m vai receber a fabrica de autom·veis da chinesa JAC motors. Essas 
empresas s«o atra²das principalmente pelas classes consumidoras emergentes 
que dinamizam o mercado interno da regi«o. Apesar de estar crescendo, o PIB per 
capita da regi«o deve fechar menos que a metade do PIB per capita nacional. De 
certa forma, ainda mostra como os processos hist·ricos de concentra«o de renda 
do pa²s ainda n«o foram superados. Tamb®m com a expans«o do desenvolvimento 
econ¹mico n«o vem junto o planejamento. O aumento na venda de carros e moto-
cicletas nas regi»es metropolitanas tem causado problemas de mobilidade. Tam-
b®m aumentou o n¼mero de venda de caminh»es na regi«o. Entre as obras de mo-
bilidade previstas para Fortaleza, por exemplo, est«o o VLT, a implementa«o de 
corredores exclusivos de ¹nibus em algumas avenidas e o acr®scimo de mais duas 
esta»es ao projeto do metr¹ que est§ sendo constru²do h§ dez anos. H§ uma ideia 
geral de que esse desenvolvimento econ¹mico v§ se espraiar pelo sert«o e por 
§reas mais pobres do nordeste  por conta do acesso pelas rodovias, mas 
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