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INTRODUÇÃO

Ao considerarmos os dizeres de Reigota (1998) de que o
meio ambiente seria uma representação social, ou seja,
uma apropriação de conceitos por um dado grupo de in-
div́ıduos, podemos inferir que a própria ciência possui
sua representação do ambiente, uma vez que “todo pen-
samento se baseia numa representação” (Omnés, p.255,
1996) e a ciência é uma forma de representar o mundo.
Embora cada um tenha sua concepção particular de
um objeto qualquer, as representações são elaboradas
e constitúıdas dentro de um contexto sócio - cultural, e
assim acreditamos ocorrer com a Ecologia. O entendi-
mento da cultura é um modo de conhecer a própria
ciência, e de igual modo, compreender a ciência é en-
tender como a cultura se constitui. Portanto, abordar
as representações cient́ıficas significa mergulhar nos es-
tudos culturais da ciência (Dı́az, 2007). Nesse sentido,
ao adotarmos uma postura epistemológica histórica
(Drouin, 1991), partimos do pressuposto de que o fun-
cionamento de uma ciência produz conhecimentos ob-
jetivos ao mesmo tempo em que o desenvolvimento de
um conceito é influenciado pelo contexto social. Assim
questionamos como se constitúıram e quais seriam as
representações cient́ıficas da Ecologia com relação ao
meio ambiente e de que maneira as unidades ecológicas
(hábitat, biosfera, nicho, etc.) refletem essas diferentes
concepções.

OBJETIVOS

Buscamos traçar a construção da representação do meio
ambiente nos diferentes momentos e contextos cultur-

ais, assim como, apontar os conceitos de estação, habi-
tat, biosfera, nicho e ecossistema, como noções artifici-
ais na tentativa de se definir diferentes esferas do meio
ambiente.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata - se de uma pesquisa qualitativa de análise doc-
umental (Lüdke & André, 1986).

RESULTADOS

Embora a expressão ecologia tenha sido cunhada so-
mente em 1866, não podemos desconsiderar que os
fenômenos dos quais trata tenha sido objeto de estudos
antes do final do século XIX. Esta ciência possui para
Drouin (1991) uma história prévia, a qual denomina de
história natural. No século XVIII havia forte presença
de uma teologia natural e Lineu irá se situar nesse con-
texto, em um peŕıodo marcado pelo encontro de uma
longa tradição metaf́ısica e um jovem saber cient́ıfico.
A história natural permitia conhecer melhor a natureza,
identificar as espécies úteis ao homem e revelava a fac-
eta de uma inteligência criadora. Tem - se uma econo-
mia da natureza, ou seja, a sábia disposição dos seres
naturais, institúıda pelo Supremo Criador (Deléage,
1993). O século seguinte, caracterizado pelo apogeu da
ciência e por um distanciamento entre saber cient́ıfico
e religião, foi marcado pelas grandes expedições nat-
uralistas e pelo advento da geografia botânica. Para
sua efetiva aplicação era necessário que a distinção das
espécies fosse realizada de maneira criteriosa, que o es-
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tudo da fisiologia vegetal considerasse a influencia dos
agentes exteriores e que a própria geografia f́ısica fosse
singularmente aperfeiçoada. Nesse contexto duas ter-
minologias se destacam: uma utilizada por Henri Lecoq
para denominar o meio de vida de uma planta, estação;
e outra cunhado por Candolle em 1820 para se referir
às regiões onde os vegetais crescem naturalmente, as
habitações. Ambas representam o que hoje entendemos
por hábitat, o local onde um organismo vive. É somente
com as teorias evolucionistas que a noção de tempo é
acrescida na representação do meio ambiente. Lamarck
utilizava o termo circunstâncias ao se referir a todo o
conjunto de ações externas que são exercidas sobre uma
coisa viva (Lamarck, 1986). Desta forma o meio age
como uma entidade capaz de modificar os elementos
vivos. Darwin, por sua vez, irá incorporar outros as-
pectos à noção de ambiente. Para Canguilhem (2001),
a relação biológica fundamental aos olhos de Darwin
é a relação entre as coisas vivas. O meio ambiente no
qual um organismo vive estaria relacionado ao conjunto
de seres vivos em torno dele que são seus inimigos ou
aliados, presas ou predadores. Temos todo um terreno
preparado para o estabelecimento da Ecologia: os estu-
dos biogeográficos, a ideia de habitat, o processo evolu-
tivo e a representação de um meio ambiente não apenas
geográfico, mas como um espaço de interações. O con-
junto de todos os seres será denominado por Édouard
Suess em 1875, de biosfera. Assim, temos um grupo de
entidades vivas constituintes do meio ambiente e que
ocupam um espaço nesse mesmo ambiente. Além disso,
há um conjunto de espécies que vivem em um mesmo
meio e que nele se alimentam, ou seja, uma comunidade
biótica ou biocenose. Este neologismo estabelecido por
Möbius em 1877 será adotado no começo do séc. XX,
antes de ser suplantado pela expressão ecossistema. In-
fluenciado pelo contexto das descobertas referentes às
permutas de matéria e energia Vernadsky retoma a ex-
pressão biosfera (Acot, 1990). Quatro anos depois em
1927, Charles Elton utiliza o termo nicho para se referir
ao lugar que uma espécie ocupa na comunidade vege-
tal, as relações que ela mantém com a sua alimentação
e com os seus inimigos. Será apenas em 1935 que Tans-
ley irá propor um sistema ecológico, um ecossistema,
ao considerar conjuntamente os organismos e os fatores
f́ısicos do meio. O ecossistema poderia assim ter lugar
numa escala dos sistemas que iria do átomo ao universo.
Tais sistemas que isolamos pelo pensamento, encaixam
- se de fato uns nos outros, sobrepõem - se, interatuam

entre eles, de modo que o seu isoladamente é em parte
fict́ıcio. Lindeman irá acrescentar ao conceito de ecos-
sistema de Tansley as relações de utilização de energia
e o processo de sucessão, introduzindo a aproximação
biogeoqúımica de Vernadsky.

CONCLUSÃO

Podemos dizer que o desenvolvimento da Ecologia se
deu pela constituição progressiva de unidades cada
vez mais complexas e amplas denominadas por Drouin
(1991) de unidades ecológicas. A definição e o estatuto
ontológico dessas unidades refletem as diferentes repre-
sentações do meio ambiente, inicialmente um ambiente
estático, um simples local geográfico, até um sistema
ecológico onde interagem seres vivos, fluxo de matéria
e energia. O presente trabalho buscou esclarecer que
o meio ambiente passou por diversas representações na
medida em que elementos conceituais foram acrescidos
ao contexto ecológico. Esta abordagem epistemológica
histórica se torna importante uma vez que passamos
a entender de que modo as expressões hoje utilizadas
foram constrúıdas.

REFERÊNCIAS
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