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Resumo: A busca por status internacional é uma característica histórica da política 
externa brasileira. Entre as estratégias para projetar o país no exterior, a política 
ambiental é uma ferramenta importante. Ela ajudou a impulsionar o Brasil como ator 
relevante no mundo entre os anos 1990 e 2010. Entretanto, a destruição da Amazô-
nia tornou-se símbolo do isolamento brasileiro sob Bolsonaro. Baseado em teorias de 
status em Relações Internacionais, este artigo analisa entrevistas com a comunidade 
de política externa do P5 e revela a percepção externa de que a liderança ambiental 
pode ajudar o Brasil a conquistar um papel importante na política mundial.
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Green Light: Perceptions about Status and Brazil’s 
Environmental Policy
Abstract: The search for international status is a historical feature of  Brazilian 
foreign policy. Among the strategies to project the country abroad, environmental 
policy is an important tool. It helped to propel Brazil as a relevant player in the world 
between the 1990s and 2010s. However, the destruction of  the Amazon became a 
symbol of  Brazilian isolation under Bolsonaro. Based on theories of  status in IR, this 
article analyzes interviews with the foreign policy community of  the P5 and reveals 
the external perception that environmental leadership can help Brazil to achieve an 
important role in world politics.
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A busca por status internacional é uma característica fundamental e histó-
rica da política externa brasileira. Entre as estratégias usadas para tentar 
projetar o país no exterior e tentar torná-lo uma grande potência, a polí-

tica ambiental pode ser compreendida como uma mola de propulsão do prestígio 
internacional. Por um lado, a liderança ambiental ajudou a impulsionar o Brasil 
como ator importante no mundo entre as décadas de 1990 e 2010 (Karlsson et 
al. 2011; Riethof  2020; Vale & Marques 2022; Barros-Platiau 2010; Yamin 2013; 
Barros-Platiau 2010). Por outro, a desregulamentação e a destruição da Amazô-
nia tornaram-se símbolos do isolamento brasileiro sob Jair Bolsonaro (Buarque 
2022a; Casarões & Flemes 2019; Bonin 2021; Georgiou 2019; Buarque 2020; 
Ferreira et al. 2014; Toni & Feitosa Chaves 2022). Essa liderança também tem 
sido apontada como uma das prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva na tentativa de buscar um lugar de destaque para o Brasil no mundo após 
voltar ao poder em 2023 (Buarque 2022b; Della Coletta & Chaib 2022; Valor 
Econômico 2023; Winter 2023).

Construído sobre um arcabouço teórico de status em relações internacio-
nais, este artigo parte do princípio de que a posição de um país na hierarquia 
global depende de como ele é intersubjetivamente percebido por outras nações 
(especialmente as que já têm status ele-
vado), e usa uma metodologia quali-
tativa para entender a relação entre a 
questão ambiental e o reconhecimento 
internacional do Brasil como um ator 
importante na política global. Seu 
objetivo central é entender qual a per-
cepção externa sobre a importância da 
liderança ambiental para a construção 
do prestígio do Brasil no mundo, bem 
como qual é a relação entre o meio 
ambiente e a imagem do país.
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[A] posição de um país 
na hierarquia global 
depende de como ele 
é intersubjetivamente 
percebido por outras nações 
(especialmente as que já 
têm status elevado) (...).
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Para responder a essas perguntas, o artigo desenvolve uma Análise Temática 
Reflexiva (ATR) de dados primários de 60 entrevistas selecionadas de um total de 
94, realizadas entre 2018 e 2019 com membros da comunidade de política externa 
(CPE) do P5 – os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Esta-
dos Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China – sobre o nível de prestígio do país 
e suas estratégias na tentativa de se projetar internacionalmente. A partir disso, o 
artigo discute o papel da política ambiental na construção do prestígio brasileiro no 
exterior. A principal hipótese levantada é a confirmação de que a política ambiental 
é vista como importante ferramenta para a promoção do país no exterior.

O texto está dividido em sete seções. Após esta introdução, apresenta um 
panorama da busca do Brasil por prestígio, segue com uma discussão sobre as teo-
rias de status em Relações Internacionais (RI) e apresenta a metodologia empregada. 
As seções seguintes discutem como a política ambiental se apresenta como cami-
nho para a construção de status e as percepções dos entrevistados sobre a questão 
ambiental e o papel do Brasil no mundo. Para encerrar, a conclusão reflete sobre os 
resultados dessa análise e sua importância para a política externa brasileira.

O MEIO AMBIENTE E A BUSCA DE PRESTÍGIO
A busca do Brasil por maior prestígio internacional está bem documen-

tada e é compreendida como parte da história da diplomacia do país (Ricupero 
2017; Lafer 2001; Esteves, Jumbert & Carvalho 2020; Larson & Shevchenko 2014; 
Stuenkel & Taylor 2015; Mares & Trinkunas 2016; Stolte 2015). A CPE brasi-
leira vê um papel internacional mais forte para o país como uma das prioridades 
do Brasil (Souza 2008; 2002). Muitas das estratégias internacionais do país têm 
sido associadas a essa busca por mais prestígio global, como a longa disputa por 
um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (Andrade 
2012; Garcia 2011; Vargas 2008; Arraes 2005; Mendes 2015), a sua abordagem 
para uma relação mais próxima com a África nos anos 2010 (Stolte 2015), a sua 
participação em operações de manutenção da paz da ONU (Kenkel, de Souza 
Neto & Ribeiro 2020; Hamann & Jumbert 2020), a sua forte posição nos deba-
tes internacionais sobre governança global (Hamann & Jumbert 2020; Ricupero 
2017; Lafer 2009) e seu papel em fóruns multilaterais como BRICS e IBAS (Pant 
2013; Hurrell 2010; Larson & Shevchenko 2019), entre outros.

A construção de um papel de liderança ambiental também aparece com fre-
quência entre as estratégias usadas pelo Brasil para se projetar internacionalmente 
e ampliar seu status (Stuenkel & Taylor 2015; Chatin 2016; Loyola 2014; Riethof  
2020; Ferreira et al. 2014; Franchini & Viola 2019). A estratégia de usar a política 
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ambiental como caminho para aumentar o status do Brasil, entretanto, é complexa 
e aberta a diferentes interpretações. Por um lado, fica claro que a participação ativa 
do país nas negociações globais contra o aquecimento global levou a um maior 
reconhecimento sobre a importância do Brasil no mundo. Por outro lado, é difícil 
mensurar o grau de status efetivamente conquistado pelo Brasil por essa via, e é fácil 
perceber que, mesmo dentro da política ambiental, o alcance da liderança brasileira 
não é tão importante quanto o país gostaria que fosse.

Na virada da primeira década do século XXI, alguns dos esforços do Brasil 
para se mostrar como um líder global na questão ambiental pareceram dar resultado 
positivo. O país despontou por sua luta contra o desmatamento, seu uso de energias 
renováveis e seu papel de destaque em fóruns internacionais como as Conferências 
das Nações Unidas sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento. A participação mar-
cante na COP 15, em Copenhague, e a realização da conferência Rio+20, em 2012, 
foram os pontos altos dessa projeção internacional do Brasil (Ferreira et al. 2014; 
Mittermeier et al. 2010; O’Neil 2010; Charlton 2013; Barros-Platiau 2010; Yamin 
2013; Riethof  2020; Franchini & Viola 2019).

A trajetória da política ambiental do Brasil até os anos 2010 foi reforçada por 
uma mudança na agenda mundial no final do século XX, com a emergência do 
aquecimento global como uma questão de primeira importância no debate inter-
nacional. O país usou suas credenciais de ter a maior parte do território da Floresta 
Amazônica e por ser um dos líderes em uso de energias renováveis. Ele também se 
beneficiou pelo fato de as negociações climáticas serem complicadas, o que impos-
sibilitou que potências estabelecidas como os Estados Unidos e a Europa conseguis-
sem decidir sozinhas os rumos da governança climática do mundo e precisassem do 
apoio de países emergentes. Essa questão ajudou o Brasil a se consolidar como um 
ator de destaque nas negociações, uma possível ponte entre os poderosos países do 
Norte e o Sul Global (Diaz & Almeida 2008; Larson & Shevchenko 2014; Lopes, 
Casarões & Gama 2020; Hurrell 2018; Riethof  2020; Lessa, Becard & Galvão 2020; 
Mittermeier et al. 2010; Lafer 2001).

Apesar dos evidentes resultados positivos da tentativa de melhorar o status 
do país por meio da liderança ambiental, essa ascensão brasileira enfrentou desa-
fios desde o início. Isso ocorre em parte porque as mudanças climáticas não são 
apenas uma questão ambiental, mas também envolvem discussões econômicas, 
sociais e principalmente de segurança, áreas sobre as quais o Brasil não tem tanto 
poder e influência globalmente, enquanto as potências tradicionais continuam 
monopolizando a liderança (Barros-Platiau 2010; Ferreira et al. 2014; Loyola 
2014; Karlsson et al. 2011).
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Esses desafios se multiplicaram a partir das eleições presidenciais de 2018. A 
preocupação global com as questões ambientais relacionadas ao Brasil e à Ama-
zônia dominou a imagem dos primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro a par-
tir da perspectiva externa e colocaram em xeque qualquer liderança do país na 
governança climática global (Buarque 2022a; Casarões & Flemes 2019; Araújo 
2021; Bonin 2021; Carrança 2021).

STATUS NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Para analisar a importância da política ambiental de um país para o seu 

nível de prestígio global, este artigo se baseia no arcabouço teórico de status em 
relações internacionais (RI), abordagem que aparecia ofuscada nos estudos da 
área, mas que tem se tornado mais relevante nas últimas décadas. Em RI, status 
é a linguagem que os Estados tradicionalmente usam para discutir posições de 
poder. Ele influencia a maioria das trocas entre Estados, pois define noções de 
super e subordinação em uma sociedade global estratificada e leva à competição 
por níveis de posição e prestígio que podem, em última análise, gerar tensões, 
conflitos e até guerras (Clunan 2014; Larson & Shevchenko 2019; Lebow 2010; 
MacDonald & Parent 2021; Paul, Larson & Wohlforth 2014; Lake 2014; Stuenkel 
& Taylor 2015; Renshon 2017).

Status é tradicionalmente estudado em disciplinas como Sociologia e Eco-
nomia, e costuma ser definido como a classificação ou posição de um ator na 
hierarquia de um grupo (Weber 1946; De Botton 2008; Goffman 1951; Gilady 
2017; Weber & Tribe 2019; Neumann 2014; Veblen 2007). No século XXI, o 
tema tornou-se o centro das atenções de estudiosos de RI, área na qual o con-
ceito se constitui em torno da ideia de que a ordem mundial é estratificada e 
que existem hierarquias sociais no planeta. Essa nova abordagem tem sido fun-
damental para apontar as limitações das teorias tradicionais que não incluem 
temas relacionados ao reconhecimento e prestígio em sua avaliação da propen-
são à guerra e à paz no âmbito internacional. Enquanto a política internacional 
geralmente assume que opera sob condições de anarquia e igualdade, sem uma 
estrutura governamental centralizada responsável pela ordem mundial e gover-
nança global, esse fato não explica a variação nas condições políticas internacio-
nais (Larson & Shevchenko 2019; Renshon 2017; Lebow 2010; Paul, Larson & 
Wohlforth 2014; Renshon 2017; Markey 1999).

Com essa nova abordagem em RI, status tem sido definido como o reconhe-
cimento da classificação de um Estado em relação a outros Estados e consiste em 
crenças coletivas sobre a sua posição e filiação dentro da estratificação internacio-
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nal. Esse conceito reforça a importância de entender o que “os outros” pensam 
sobre um determinado Estado na definição desse status, pois a classificação depende 
do reconhecimento do nível de prestígio de um Estado pelos outros membros dessa 
sociedade global (Carvalho, Jumbert & Esteves 2020).

Status, portanto, é uma posição reconhecida em uma hierarquia social, 
implicando relações de dominação e deferência. É socialmente construído e só 
alcança significado por meio de crenças intersubjetivas e processos sociais. Tra-
ta-se de um conceito que depende de crenças coletivas sobre a classificação de 
um determinado Estado em uma variedade de atributos como riqueza, capacida-
des coercitivas, cultura, demografia, 
organização sociopolítica e influên-
cia diplomática (Wohlforth 2014; 
Wohlforth et al. 2018; Paul, Larson & 
Wohlforth 2014). A questão ambiental 
tem se tornado um tema fundamental 
nas questões de política internacional, 
nas últimas décadas, e também tem se 
consolidado como importante deter-
minante do status de um Estado (Vale 
& Marques 2022; Esteves, Jumbert & 
Carvalho 2020).

Essa dependência de crenças 
coletivas torna o conceito altamente 
subjetivo, pois não se trata de um sim-
ples reflexo dos atributos materiais de 
um Estado, mas sim depende das per-
cepções externas sobre ele, refere-se a 
crenças sobre a classificação relativa 
de determinado Estado (Paul, Lar-
son & Wohlforth 2014). Esse ponto 
explica por que é fundamental consi-
derar a percepção externa a respeito 
de um país a fim de entender o seu status internacional. Para analisar o caso 
do Brasil, como proposto por este artigo, é preciso entender o status que lhe é 
atribuído por outros Estados do mundo – especialmente aqueles que já têm um 
nível de prestígio mais alto e têm mais autoridade ao tratar do reconhecimento 
dos emergentes que tentam atingir o reconhecimento como um “par” entre as 
grandes potências internacionais.

Para analisar o caso do 
Brasil, como proposto 
por este artigo, é preciso 
entender o status que lhe é 
atribuído por outros Estados 
do mundo – especialmente 
aqueles que já têm um 
nível de prestígio mais alto 
e têm mais autoridade ao 
tratar do reconhecimento 
dos emergentes que tentam 
atingir o reconhecimento 
como um “par” entre 
as grandes potências 
internacionais.
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METODOLOGIA
A fim de avaliar as crenças de atores externos a respeito do Brasil e assim 

avançar no entendimento sobre o status internacional do país, este estudo se baseia 
em um recorte de uma pesquisa qualitativa mais ampla sobre as percepções a res-
peito do status internacional do país. Ele parte da análise de dados primários de 94 
entrevistas semiestruturadas com membros da CPE do P5, os cinco membros per-
manentes do Conselho de Segurança da ONU. Por CPE, este estudo refere-se a um 
universo de indivíduos envolvidos na formulação de política externa ou que contri-
buem significativamente para a formação de opinião sobre relações exteriores nos 
países aqui analisados. O grupo é formado por pessoas que têm um conhecimento 
mais profundo e diferenciado sobre o Brasil e suas relações com o país que represen-
tam (Esteves & Herz 2020; Esteves, Jumbert & Carvalho 2020; Souza 2002; 2008).

Desse universo, 60 entrevistas (12 referentes a cada país do grupo) foram sele-
cionadas por sua relevância e sistematicamente estudadas por meio de uma Análise 
Temática Reflexiva (ATR). Esse método, tomado emprestado da psicologia, serve 
para entender a percepção intersubjetiva de um grupo sobre um determinado ator, 
ajudando assim a revelar o status dele. O número de entrevistas sistematicamente ana-
lisadas foi definido para garantir um equilíbrio entre a representatividade por Estado 
de origem das fontes e um equilíbrio entre o tamanho e a profundidade da discussão 
nas entrevistas analisadas. A fim de garantir anonimidade aos entrevistados, os nomes 
foram suprimidos na apresentação dos resultados, mas a lista de fontes inclui pesqui-
sadores de think tanks, acadêmicos, diplomatas (incluindo dez ex-embaixadores que 
serviram no Brasil), jornalistas, empresários e políticos. Os dados foram tratados aqui 
como sendo uma representação geral do CPE do P5, e embora as entrevistas sejam 
variadas e ofereçam pontos de vista muito diferentes e interessantes, essas informações 
não foram mais exploradas por falta de espaço e tempo neste artigo.

Ainda que seja questionável que tal grupo seja o responsável direto pelas 
políticas das grandes potências em relação ao Brasil, seus componentes podem ser 
entendidos como uma amostra da comunidade de pessoas envolvidas em discutir 
o país nos altos níveis da política e diplomacia, ajudando a gerar o mencionado 
conhecimento comum sobre o país em cada um desses Estados (Clunan 2014; 
Dafoe, Renshon & Huth 2014; Rosecrance et al. 1974). Uma abordagem seme-
lhante de focar nas opiniões do FPC de um país foi usada no Brasil para determinar 
as prioridades internacionais da diplomacia do país (Souza 2002; 2008), enquanto 
outros estudos sobre o status internacional das nações se basearam nesse conceito 
como meio para avaliar os interesses das nações, bem como suas realizações. Como 
explicam Esteves e Herz, diplomatas, acadêmicos e especialistas em política externa 
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podem ser descritos como repositórios de memórias coletivas, práticas e representa-
ções específicas que estruturam sua interação e seu discurso (Esteves & Herz 2020, 
114). Ainda que não seja um grupo homogêneo, eles têm destaque por formarem 
uma comunidade que compartilha um campo de política externa e seu imaginário 
e pode mobilizar conceitos para a mudança política (Doty 1993; Esteves & Herz 
2020; Guzzini 2012; Weldes 1996).

A Análise Temática Reflexiva é um método que permite ao pesquisador ver 
e dar sentido aos significados e experiências, usando abordagens dedutivas e indu-
tivas (Braun & Clarke 2012). Estudos consolidados em psicologia propuseram um 
guia passo a passo para a execução desse tipo de análise qualitativa, com seis etapas 
básicas: 1. Familiarização com os dados; 2. Geração de códigos iniciais; 3. Desen-
volvimento de temas; 4. Revisão de temas; 5. Definição de temas; e 6. Produção do 
relatório (Braun & Clarke 2006).

As entrevistas semiestruturadas usadas nesta pesquisa foram realizadas entre 
março de 2018 e março de 2019. As entrevistas semiestruturadas seguiram um pro-
tocolo sistematicamente elaborado, composto por oito perguntas. Os informantes 
foram questionados sobre sua percepção sobre o Brasil, sua experiência no país, a 
imagem do país em sua própria nação, sua percepção sobre a agenda internacional 
e os interesses do Brasil nos assuntos globais, bem como o papel do país, seu status e o 
que eles pensam que o país pode alcançar internacionalmente. As entrevistas foram 
transcritas e analisadas com o software NVivo. A análise resultou em um total de 
610 códigos diferentes, que foram agrupados nos nove temas principais.

Este artigo enfoca um desses nove temas, avaliando as imagens do Brasil de 
acordo com o FPC do P5. A seção seguinte aborda as principais conclusões deste 
estudo sobre o Brasil. Apresenta também a análise dos dados e citações selecionadas 
nas entrevistas para reforçar o argumento desenvolvido a partir da análise.

POLÍTICA AMBIENTAL E AMPLIAÇÃO DO STATUS DO BRASIL
O desenvolvimento de poder econômico foi apontado pela CPE do P5 como 

o principal caminho através do qual o Brasil pode ampliar seu status e buscar tor-
nar-se uma potência global. Visto como uma forma de hard power, ele apareceu 
na pesquisa mais ampla sobre o nível de prestígio do Brasil que deu origem a este 
artigo como a principal estratégia que o país deve usar – além de pensar também 
no poder militar. Ainda assim, de acordo com os entrevistados, um Estado como 
o Brasil pode também trabalhar para construir, aos poucos e de forma gradual, 
um histórico de importância internacional, focando em questões que estejam ao 
alcance de um país que não é uma grande potência.
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Entre essas alternativas, a questão ambiental se destaca. Ela serviria para esta-
belecer o país como um ator importante para ajudar a resolver assuntos do cenário 
internacional e trabalhar em temas regionais e multilaterais que podem se bene-
ficiar da participação de países menos poderosos para aumentar gradativamente 
o seu nível de prestígio. A análise dos dados coletados em entrevistas indica que, 
mesmo que isso não seja suficiente para catapultar um país para um status elevado, 
esse caminho poderia ajudar a estabelecer uma presença importante como um ator 
global, construindo lentamente uma influência que, juntamente com outras fontes 
de prestígio, pode ajudar a aumentar o status.

Esse é um dos resultados da análise das entrevistas sobre o status do Brasil. Ele 
é baseado no tema de análise “Caminhos alternativos para a conquista de status”, 
desenvolvido a partir da ATR das entrevistas com a CPE das grandes potências. 
Esse foi o quarto tema mais prevalente entre todos os nove desenvolvidos a partir 
da análise dos dados. Mesmo se tratando de uma pesquisa qualitativa sem foco na 
análise de dados numéricos e quantidades de referências, trata-se de uma proporção 
bem importante no contexto geral da percepção sobre o status do Brasil.

O tema selecionado para a análise deste artigo foi elaborado a partir de 13 
subtemas de códigos registrados em 53 das 60 entrevistas, com ligação com 384 refe-
rências diferentes à mesma ideia. De acordo com a avaliação da CPE das grandes 
potências, algumas das principais área de atuação e estratégias que poderiam aju-
dar o Brasil a melhorar seu nível de prestígio são: liderança ambiental global – caso 
analisado neste artigo –, liderança regional; multilateralismo e construção de poder 
institucional em diferentes fóruns internacionais; atuação da que é considerada uma 
das melhores diplomacias do mundo; participações em Operações de Paz da ONU; 
participação no BRICS; política democrática; mediação de conflitos internacionais; 
políticas de alimentação e agricultura, força de lideranças políticas populares (como 
Lula e FHC); e políticas de não proliferação nuclear.

A política ambiental e a liderança nessa área foram apresentadas entre os 
principais caminhos apontados pelos entrevistados como alternativas possíveis 
para elevar o status do Brasil. Esse subtema foi o quarto mais mencionado pelos 
entrevistados: esteve presente em 16 das entrevistas e foi identificado em 44 refe-
rências na análise. Por se tratar de um estudo qualitativo, entretanto, mesmo 
que tenha sido menos citada do que estratégias como a liderança regional, o 
profissionalismo diplomático e o multilateralismo, a questão ambiental se mostra 
importante pela forma como foi abordada pelos entrevistados e pelo enfoque 
dado a ela ao tratar de estratégias para ampliar o status do Brasil. Um dos pon-
tos centrais é que esses outros caminhos para a construção de prestígio citados 
com maior frequência podem ser usados por vários outros países que busquem 
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prestígio, enquanto a questão ambiental é particularmente associada à ideia do 
Brasil por conta da centralidade do país na discussão sobre aquecimento global e 
proteção da Amazônia. O tamanho e a posição do Brasil, bem como a natureza 
em seu território, oferecem ao país uma oportunidade especial de se diferenciar 
de outras nações que buscam status.

O subtema Ambiental desenvolvido na análise das entrevistas foi composto 
por seis códigos básicos registrados na análise dos dados e relacionados à ideia da 
questão ambiental como impulsionadora do status do país:

• Política ambiental é um caminho para um status elevado;

• Aquecimento global dá voz internacional ao Brasil;

• O Brasil tem imagem de liderança ambiental;

• O Brasil tem uma voz forte no debate sobre aquecimento global;

• O Brasil é uma potência ambiental;

• O Brasil tem um papel na discussão sobre aquecimento global.

Entre as fontes que trataram da questão ambiental ouvidas nessa pesquisa, a 
posição a respeito da sua importância para o papel que o Brasil busca ter na polí-
tica internacional foi unânime. Apesar de serem vozes de áreas e países variados, 
todos os que mencionaram o meio ambiente defenderam o seu valor para o país. 
É importante ressaltar, entretanto, que 
enquanto muitos entrevistados trata-
ram de “caminhos alternativos” para 
a construção de status, a maioria dos 
membros da CPE ouvidos avalia que 
a principal forma de um país como o 
Brasil ampliar o seu status não é por 
estratégias que envolvam soft power, 
como a questão ambiental, e que seria 
preciso ampliar as capacidades de 
poder bruto, como a potência militar e 
econômica do Brasil.

Na seção abaixo são apresentados alguns dos principais argumentos rela-
cionados pelos entrevistados, revelando a percepção da CPE sobre a importân-
cia da questão ambiental para o status do Brasil. 

Entre as fontes que trataram 
da questão ambiental 
ouvidas nessa pesquisa, a 
posição a respeito da sua 
importância para o papel que 
o Brasil busca ter na política 
internacional foi unânime.
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PERCEPÇÕES SOBRE O STATUS DO BRASIL  
E SUA POLÍTICA AMBIENTAL

O principal ponto da análise apresentada aqui é que a política ambiental 
pode ser um caminho através do qual o Brasil pode desenvolver seu prestígio 
internacional. De acordo com um pesquisador do think tank britânico Canning 
House, a questão ambiental é a melhor forma pela qual o Brasil pode se pro-
jetar internacionalmente como um país importante: “Todo mundo pensa no 
meio ambiente e na Amazônia quando pensa no Brasil, então essa é uma área 
relativamente fácil”, disse. Essa é uma visão que reforça a ideia de que o meio 
ambiente pode ser um diferencial do Brasil na busca por status, algo que nem 
todos os países têm. A diretora do mesmo think tank, também entrevistada na pes-
quisa, ecoou a avaliação. Segundo ela, indo além da questão econômica, a estra-
tégia mais importante para o prestí-
gio do Brasil é a política ambiental: 
“A outra peça que todo mundo olha 
para o Brasil é que há uma influên-
cia enorme lá do meio ambiente. E 
a influência da Amazônia no mundo. 
Essa é uma questão importante. É 
uma dimensão muito particular do 
prestígio do país”, opinou. Mais uma 
vez, isso reforça o quanto se trata de 
algo particular do Brasil, um diferen-
cial na busca do país por status.

Segundo uma jornalista que trabalhou na Xinhua, agência estatal chinesa de 
notícias, por exemplo, a questão ambiental é reconhecida na China como o grande 
ativo de soft power do Brasil no campo internacional:

A China percebe isso. Em entrevistas que fiz com diplomatas chineses, eles tocavam 
muito na questão do meio ambiente e da postura do Brasil nos mecanismos globais 
e multilaterais em relação ao meio ambiente como algo que serviria de lição para a 
China. Eles têm muito o discurso de trocas, então o Brasil poderia ensinar à China 
sobre política ambiental. Os chineses viam isso como o maior ativo do Brasil no 
palco internacional. A China, no governo Xi Jinping, tem como prioridade o com-
bate a riscos financeiros, miséria e poluição. E o Brasil poderia eventualmente ajudar 
nisso. A China olha para o Brasil como um país que tem uma política ambiental 
consistente e que pode ajudar nisso.

O principal ponto da análise 
apresentada aqui é que a 
política ambiental pode ser 
um caminho através do qual 
o Brasil pode desenvolver 
seu prestígio internacional.
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Essa estratégia é importante não apenas por poder ser usada pelo Brasil, mas 
também porque atrai os olhares de fora para as ações do país. De acordo com outro 
dos entrevistados, cientista político da universidade do Arizona, a política ambiental 
é algo que chama muito a atenção do resto do mundo para o Brasil:

Há uma preocupação com a floresta tropical e os oceanos, mas o Brasil é visto como 
uma voz de liderança nisso há algum tempo. Não é visto apenas como um país que tem 
a floresta tropical, mas um país que está fazendo alguma coisa [pelo meio ambiente]. 
O Brasil está lançando políticas ambientais, está tentando encontrar uma maneira de 
equilibrar o desenvolvimento econômico, a demanda por direitos à terra, salvando a 
floresta tropical.

Uma professora da Universidade Estatal de São Petersburgo explicou que, na 
Rússia, é comum se discutir a importância ambiental do Brasil: “Ouvi muito sobre 
o Brasil ser um dos pioneiros na política ambiental, por exemplo. O Brasil cuidou 
das questões relacionadas às mudanças climáticas”, disse. De forma semelhante, 
uma jornalista da Rádio França Internacional relatou ter visto o papel relevante do 
Brasil nas atuações do país em negociações climáticas globais: “Cobri reuniões da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e conferências do clima, e o Brasil se 
colocava como um ator que tem quadros de negociação competentes. Algum tempo 
atrás, o Brasil estava com essa possibilidade (...) era um momento em que o Brasil 
estava parecendo poder ser um ator global”, explicou.

Um pesquisador na Universidade de Oxford, no Reino Unido, expôs a rele-
vância da questão ambiental como estratégia para promoção do país, ao avaliar que 
o Brasil precisa ser pensado não apenas como um país, mas como um continente, 
pois tem uma responsabilidade, é guardião da Amazônia, e não pode ser compa-
rado com outros países da América Latina: “Isso é muito relevante em termos de o 
Brasil ter voz e contribuição em coisas como mudanças climáticas. O que é despro-
porcional. (...) Um bom Brasil pode desempenhar um papel construtivo”, afirmou.

Relato semelhante foi feito por um diplomata britânico, ex-embaixador do 
Reino Unido no Brasil, que acompanhou a participação do Brasil em conferências 
do clima, como a Rio+20:

O Brasil tinha, tem, uma projeção bastante positiva no mundo. Fez um grande esforço 
por meio de seu Ministério das Relações Exteriores para ser representado em todo o 
mundo e tentar expandir sua influência. Esta é uma área, mudança climática e sus-



Sinal verde: percepções sobre política ambiental e status do Brasil

Ano 3 / Nº 9 / Jan-Mar 2024   ·   207

tentabilidade, na qual o Brasil é inevitável e inquestionavelmente um grande player. 
E a Cúpula da Terra ainda é lembrada como um dos eventos mais importantes que 
já aconteceram nessa área. Então, 20 anos depois, era natural que o Brasil voltasse 
a sediar. E o Brasil teve um papel extremamente prático como presidente. Lembro-me 
de como algumas pessoas ficaram pasmadas, inevitavelmente, já que as delegações 
concorrentes têm visões conflitantes. Houve um certo caos em relação ao documento 
final, e a cadeira brasileira colocou uma proposta na mesa e disse ‘é pegar ou largar’.

De acordo com um professor da universidade francesa Sciences Po, consultor 
de temas relacionados ao Brasil na França, “o Brasil é uma potência ambiental”. 
Segundo ele, isso acontece especialmente por causa da presença da maior parte 
da Floresta Amazônica em território brasileiro: “O Brasil é importante. O mundo 
acompanha, se interessa e é crítico. Isso tem um peso. Isso existe. Mas é por conta 
da floresta, não é por conta do Brasil. Quando o Brasil de repente faz alguma coisa, 
pode gerar interesse”, explicou. A ideia de ser uma potência ambiental é uma evi-
dência da importância dessa área para a projeção internacional do Brasil.

Um pesquisador do think tank americano Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace resumiu bem essa percepção durante entrevista concedida para esta 
pesquisa. Segundo ele, o Brasil “tem um papel global no sentido de que faz parte de 
países importantes nas questões globais como as mudanças climáticas, na criação de 
políticas. É um ator nos processos globais mais amplos”.

CONCLUSÃO
Este artigo buscou avaliar a percepção externa sobre a importância da lide-

rança ambiental para o status do Brasil e a relação entre o meio ambiente e a 
imagem do país. A análise das entrevistas com a CPE do P5 revela que o meio 
ambiente, e especialmente a Floresta Amazônica, é um ponto fundamental da 
forma como o país é visto de fora, com grande influência sobre a imagem interna-
cional do Brasil. Além disso, a política ambiental é percebida como uma impor-
tante ferramenta para o Brasil na busca pela ampliação do seu status internacio-
nal. Temas ligados ao meio ambiente estão entre as impressões mais importantes 
que estrangeiros têm a respeito do país. Isso é especialmente evidente por conta 
da percepção externa sobre a presença da maior parte da Floresta Amazônica no 
território nacional e pelo papel de negociador de peso em fóruns internacionais de 
debate sobre políticas contra o aquecimento global, desempenhado por décadas. 
Dessa forma, a política ambiental é vista como um dos possíveis focos a serem 
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adotados pelo Brasil na tentativa de atingir um status mais alto. E é especialmente 
relevante por ser um diferencial do país em relação a outros Estados que podem 
buscar ampliar seu prestígio. Por conta da Amazônia e de outras das suas rique-
zas naturais, o país tem uma vantagem 
comparativa ao usar a questão ambien-
tal e a luta contra o aquecimento glo-
bal como estratégia para buscar mais 
prestígio no mundo.

Entender essa percepção externa 
sobre possíveis caminhos para aumen-
tar o status do país e a importância da 
política ambiental é fundamental para 
a construção de um projeto de política 
externa que tenha como objetivo alcan-
çar este interesse histórico do país de ter 
mais prestígio. Isso porque, como visto, 
status é intersubjetivo e depende do 
reconhecimento de atores externos para se consolidar. Para conseguir alcançar esse 
reconhecimento, portanto, seria preciso convencer a comunidade internacional da 
importância do Brasil para o mundo, e o meio ambiente é um caminho que já está 
bem desenhado nesse sentido. 

[O] meio ambiente, e 
especialmente a Floresta 
Amazônica, é um ponto 
fundamental da forma 
como o país é visto 
de fora, com grande 
influência sobre a imagem 
internacional do Brasil.



Sinal verde: percepções sobre política ambiental e status do Brasil

Ano 3 / Nº 9 / Jan-Mar 2024   ·   209

Amaral, Ana Carolina. 2019. “Após obstrução 
brasileira, Cúpula do Clima fracassa e adia 
decisões.” Folha de São Paulo, 15 de dezembro 
de 2019. https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2019/12/apos-obstrucao-brasileira-
cupula-do-clima-fracassa-e-adia-decisoes.shtml.

Andrade, Letícia Cunha. 2012. ‘O Brasil em 
busca de um assento permanente no Conselho 
de Segurança: análise construtivista da política 
externa de 1945 a 2011’. 1o Seminário Nacional 
de Pós-Graduação em Relações Internacionais.” 
Governança e Instituições Internacionais”. Brasília: 
ABRI.

Araújo, Cynthia. 2021. “Na ONU, Bolsonaro mente 
sobre o desmatamento na Amazônia.” Congresso 
em Foco – UOL, 21 de setembro de 2021. 
https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto 
-bula/reportagem/bolsonaro-mente-sobre-o-
desmatamento-na-amazonia-na-onu/.

Arraes, Virgílio Caixeta. 2005. “O Brasil e o 
Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas: dos Anos 90 a 2002.” Revista 
Brasileira de Política Internacional (RBPI) 
48(2): 152–68. https://www.scielo.br/j/rbpi/a/
KnbJ7Vx76Vf53LQQ8HN4SNp/?lang=pt&format 
=pdf.

Barros-Platiau, Ana Flávia. 2010. “When Emergent 
Countries Reform Global Governance of Climate 
Change: Brazil under Lula.” Revista Brasileira de 
Política Internacional 53(spe): 73–90. https://doi.
org/10.1590/S0034-73292010000300005.

Bauchmüller, Michael & Christoph Gurk. 2019. 
“Wie Brasilien eine Einigung beim Klimagipfel 
blockierte.” Süddeutsche.de, 15 de dezembro 
de 2019. https://www.sueddeutsche.de/politik/ 
k l i m a g i p f e l - b r a s i l i e n - b l o c k a d e - j a i r -
bolsonaro-1.4724496.

Bonin, Robson. 2021. “O custo Bolsonaro na 
imagem internacional do Brasil.” Veja, 21 de 
setembro de 2021. https://veja.abril.com.br/
blog/radar/o-custo-bolsonaro-na-imagem-
internacional-do-brasil/.

Boyatzis, Richard E. 1998. Transforming Qualitative 
Information: Thematic Analysis and Code 

Development. SAGE Publications.

Braun, Virginia & Victoria Clarke. 2006. “Using 
Thematic Analysis in Psychology.” Qualitative 
Research in Psychology 3(2): 77–101. https://doi.
org/10.1191/1478088706qp063oa.

Braun, Virginia & Victoria Clarke. 2012. “Thematic 
Analysis.” In APA Handbook of Research 
Methods in Psychology, Vol 2: Research Designs: 
Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, 
and Biological, Harris Cooper et al. (eds): 57–71. 
American Psychological Association. https://doi.
org/10.1037/13620-004.

Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. 
New York: Oxford University Press.

Buarque, Daniel. 2020. “Bolsonaro derruba pontes 
para construção de prestígio internacional do 
Brasil.” O Globo Mundo, 19 de agosto de 2020. 
ht tps://oglobo.globo.com/mundo/ar t igo-
bolsonaro-derruba-pontes-para-construcao-de-
prestigio-internacional-do-brasil-24594124.

Buarque, Daniel. 2022a. O Brazil é um país sério? 
Ensaios sobre a imagem internacional, da euforia à 
depressão. São Paulo: Pioneira.

Buarque, Daniel. 2022b. “Protagonismo climático 
é caminho para o Brasil retomar relevância, diz 
professor.” Folha de São Paulo, 1 de dezembro 
de 2022. https://www1.folha.uol.com.br/mundo 
/2022/12/protagonismo-climatico-e-caminho-
para-o-brasil-retomar-relevancia-diz-professor.
shtml.

Bull, Hedley. 2002. The Anarchical Society: A 
Study of Order in World Politics. 3rd ed. New York: 
Palgrave Macmillan.

Carrança, Thais. 2021. “Prejuízo de Bolsonaro 
à imagem do Brasil no mundo é em parte 
irreversível, diz Ricupero.” BBC News Brasil, 4 de 
maio de 2021. https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-56977603.

Carvalho, Benjamin de, Maria Gabrielsen Jumbert 
& Paulo Esteves. 2020. “Introduction: Brazil ‘s 
Humanitarian Engagement and International 
Status.” In Status and the Rise of Brazil, Esteves, 
P., Gabrielsen Jumbert, M., de Carvalho, B. (eds): 

Referências Bibliográficas

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/apos-obstrucao-brasileira-cupula-do-clima-fracassa-e-adia-decisoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/apos-obstrucao-brasileira-cupula-do-clima-fracassa-e-adia-decisoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/apos-obstrucao-brasileira-cupula-do-clima-fracassa-e-adia-decisoes.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/bolsonaro-mente-sobre-o-desmatamento-na-amazonia-na-onu/
https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/bolsonaro-mente-sobre-o-desmatamento-na-amazonia-na-onu/
https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/bolsonaro-mente-sobre-o-desmatamento-na-amazonia-na-onu/
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/KnbJ7Vx76Vf53LQQ8HN4SNp/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/KnbJ7Vx76Vf53LQQ8HN4SNp/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/KnbJ7Vx76Vf53LQQ8HN4SNp/?lang=pt&format=pdf
https://doi.org/10.1590/S0034-73292010000300005
https://doi.org/10.1590/S0034-73292010000300005
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimagipfel-brasilien-blockade-jair-bolsonaro-1.4724496
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimagipfel-brasilien-blockade-jair-bolsonaro-1.4724496
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimagipfel-brasilien-blockade-jair-bolsonaro-1.4724496
https://veja.abril.com.br/blog/radar/o-custo-bolsonaro-na-imagem-internacional-do-brasil/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/o-custo-bolsonaro-na-imagem-internacional-do-brasil/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/o-custo-bolsonaro-na-imagem-internacional-do-brasil/
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1037/13620-004
https://doi.org/10.1037/13620-004
https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-bolsonaro-derruba-pontes-para-construcao-de-prestigio-internacional-do-brasil-24594124
https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-bolsonaro-derruba-pontes-para-construcao-de-prestigio-internacional-do-brasil-24594124
https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-bolsonaro-derruba-pontes-para-construcao-de-prestigio-internacional-do-brasil-24594124
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/12/protagonismo-climatico-e-caminho-para-o-brasil-retomar-relevancia-diz-professor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/12/protagonismo-climatico-e-caminho-para-o-brasil-retomar-relevancia-diz-professor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/12/protagonismo-climatico-e-caminho-para-o-brasil-retomar-relevancia-diz-professor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/12/protagonismo-climatico-e-caminho-para-o-brasil-retomar-relevancia-diz-professor.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56977603
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56977603


210   ·   CEBRI-Revista

Buarque

1–15. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21660-3_1.

Casado, Letícia & Ernesto Londoño. 2019. “Under 
Brazil’s Far-Right Leader, Amazon Protections 
Slashed and Forests Fall.” The New York Times, July 
28, 2019. https://www.nytimes.com/2019/07/28/
world/americas/brazil-deforestation-amazon-
bolsonaro.html.

Casarões, Guilherme & Daniel Flemes. 2019. 
“Brazil First, Climate Last: Bolsonaro’s Foreign 
Policy.” GIGA Focus Lateinamerika 5: 1-14. https://
pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/
files/arquivos/brazil_first.pdf.

Chaib, Julia. 2020. “Há 4 dias sem reconhecer 
Biden, Bolsonaro diz que precisa ‘ter pólvora’ 
contra sanção por causa da Amazônia.” Folha 
de São Paulo. 10 de novembro de 2020. https://
www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-
dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-
precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-
amazonia.shtml.

Charlton, Alan. 2013. ‘Brazil and the World’. 
Speech, São Paulo, June 5. https://www.gov.uk/
government/speeches/brazil-and-the-world.

Chatin, Mathilde. 2016. “Brazil: Analysis of a 
Rising Soft Power.” Journal of Political Power 
9(3): 369–393. https://doi.org/10.1080/21583
79X.2016.1232286.

Clunan, Anne L. 2014. “Why Status Matters in 
World Politics.” In Status in World Politics, T. 
V. Paul, Deborah Welch Larson & William C. 
Wohlforth (eds.): 273–296. Cambridge: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO97 
81107444409.017.

Dafoe, Allan, Jonathan Renshon & Paul Huth. 2014. 
“Reputation and Status as Motives for War.” Annual 
Review of Political Science 17(1): 371–393. https://
doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-213421.

De Botton, Alain. 2008. Status Anxiety. Vintage.

Della Coletta, Ricardo & Julia Chaib. 2022. “Questão 
climática pode ajudar Lula a reaver protagonismo 
internacional do Brasil.” Folha de São Paulo, 1 de 
novembro de 2022. https://www1.folha.uol.com.
br/mundo/2022/11/questao-climatica-pode-
ajudar-lula-a-reaver-protagonismo-internacional-
do-brasil.shtml.

Diaz, Miguel & Paulo Roberto Almeida. 2008. 
“Brazil’s Candidacy for Major Power Status.” In 
Powers and Principles: International Leadership in a 
Shrinking World. Stanley Foundation. https://www.
academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_
Major_Power_Status_2008_.

Doty, Roxanne Lynn. 1993. “Foreign Policy as 
Social Construction: A Post-Positivist Analysis of 
US Counterinsurgency Policy in the Philippines.” 
International Studies Quarterly 37(3): 297–320. 
https://doi.org/10.2307/2600810.

Esteves, Paulo & Mônica Herz. 2020. “Climbing 
the Ladder: Brazil and the International Security 
Field.” In Status and the Rise of Brazil, Esteves, 
P., Gabrielsen Jumbert, M., de Carvalho, B. (eds): 
113–131. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21660-3_7.

Esteves, Paulo, Maria Gabrielsen Jumbert & 
Benjamin de Carvalho. 2020. Status and the Rise 
of Brazil. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21660-3.

Ferreira, J., L. E. O. C. Aragão, J. Barlow, P. Barreto 
et al. 2014. “Brazil’s Environmental Leadership at 
Risk.” Science 346(6210): 706–707. https://doi.
org/10.1126/science.1260194.

Foer, Franklin. 2019. “The Amazon Fires Are 
More Dangerous than WMDs.” The Atlantic, 
August 24, 2019. https://www.theatlantic.com/ 
ideas/archive/2019/08/amazon-fires-show- 
limits-sovereignty/596779/.

Franchini, Matias Alejandro & Eduardo Viola. 
2019. “Myths and Images in Global Climate 
Governance, Conceptualization and the Case 
of Brazil (1989 - 2019).” Revista Brasileira 
de Política Internacional 62(2). https://doi.
org/10.1590/0034-7329201900205.

Garcia, Eugênio V. 2011. “De como o Brasil quase 
se tornou membro permanente do Conselho de 
Segurança da ONU em 1945.” Revista Brasileira de 
Política Internacional 54(1): 159-177. https://www.
scielo.br/j/rbpi/a/8PqZbw8ym5mMshHnYvgtpVR
/?format=pdf&lang=pt.

Gatinois, Claire. 2018. “Forêts, mines, climat… 
au Brésil, les ONG craignent une catastrophe 
environnementale.” Le Monde, 31 de dezembro 
de 2018. https://www.lemonde.fr/climat/article 
/2018/12/31/forets-mines-climat-au-bresil-les-
ong-craignent-une-catastrophe-environnement

https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_1
https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/americas/brazil-deforestation-amazon-bolsonaro.html
https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/americas/brazil-deforestation-amazon-bolsonaro.html
https://www.nytimes.com/2019/07/28/world/americas/brazil-deforestation-amazon-bolsonaro.html
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/brazil_first.pdf
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/brazil_first.pdf
https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/brazil_first.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/11/ha-4-dias-sem-reconhecer-biden-bolsonaro-diz-que-precisa-ter-polvora-contra-sancao-por-causa-da-amazonia.shtml
https://www.gov.uk/government/speeches/brazil-and-the-world
https://www.gov.uk/government/speeches/brazil-and-the-world
https://doi.org/10.1080/2158379X.2016.1232286
https://doi.org/10.1080/2158379X.2016.1232286
https://doi.org/10.1017/CBO9781107444409.017
https://doi.org/10.1017/CBO9781107444409.017
https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-213421
https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-071112-213421
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/questao-climatica-pode-ajudar-lula-a-reaver-protagonismo-internacional-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/questao-climatica-pode-ajudar-lula-a-reaver-protagonismo-internacional-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/questao-climatica-pode-ajudar-lula-a-reaver-protagonismo-internacional-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/questao-climatica-pode-ajudar-lula-a-reaver-protagonismo-internacional-do-brasil.shtml
https://www.academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_Major_Power_Status_2008_
https://www.academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_Major_Power_Status_2008_
https://www.academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_Major_Power_Status_2008_
https://www.academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_Major_Power_Status_2008_
https://www.academia.edu/41574411/Brazils_Candidacy_for_Major_Power_Status_2008_
https://doi.org/10.2307/2600810
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3
https://doi.org/10.1126/science.1260194
https://doi.org/10.1126/science.1260194
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/amazon-fires-show-limits-sovereignty/596779/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/amazon-fires-show-limits-sovereignty/596779/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/amazon-fires-show-limits-sovereignty/596779/
https://doi.org/10.1590/0034-7329201900205
https://doi.org/10.1590/0034-7329201900205
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/8PqZbw8ym5mMshHnYvgtpVR/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/8PqZbw8ym5mMshHnYvgtpVR/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbpi/a/8PqZbw8ym5mMshHnYvgtpVR/?format=pdf&lang=pt
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/31/forets-mines-climat-au-bresil-les-ong-craignent-une-catastrophe-environnementale_5403882_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/31/forets-mines-climat-au-bresil-les-ong-craignent-une-catastrophe-environnementale_5403882_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/31/forets-mines-climat-au-bresil-les-ong-craignent-une-catastrophe-environnementale_5403882_1652612.html


Sinal verde: percepções sobre política ambiental e status do Brasil

Ano 3 / Nº 9 / Jan-Mar 2024   ·   211

ale_5403882_1652612.html.

Georgiou, Aristos. 2019. “Brazil’s Bolsonaro 
Blamed as Illegal Deforestation Pushes Amazon 
Rainforest to ‘Tipping Point,’ Expert Warns.” 
Newsweek, July 26, 2019. https://www.newsweek.
com/brazil-bolsonaro-illegal-deforestation-
amazon-rainforest-tipping-point-1451270.

Gilady, Lilach. 2017. The Price of Prestige: 
Conspicuous Waste in International Relations. 
Chicago; London: University of Chicago Press. 
ht tps://doi .org/10.7208/chicago/978022 
6433349.001.0001.

Goffman, Erving. 1951. “Symbols of Class Status.” 
The British Journal of Sociology 2(4): 294-304. 
https://doi.org/10.2307/588083.

Grieger, Gisela. 2020. “Amazon Deforestation and 
EU-Mercosur Deal.” At a Glance, 29 de outubro de 
2020. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/
en/document/EPRS_ATA(2020)659311.

Guzzini, Stefano (ed.). 2012. The Return of 
Geopolitics in Europe? Social Mechanisms 
and Foreign Policy Identity Crises. Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9 
781139225809.

Hamann, Eduarda Passarelli & Maria Gabrielsen 
Jumbert. 2020. “Brazil’s Evolving ‘Balancing Act’ 
on the Use of Force in Multilateral Operations: 
From Robust Peacekeeping to ‘Responsibility 
While Protecting’.” In Status and the Rise of Brazil, 
Esteves, P., Gabrielsen Jumbert, M., de Carvalho, 
B. (eds): 153–173. Palgrave Macmillan, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_9.

Hurrell, Andrew. 2010. “Brazil and the New Global 
Order.” Current History 109(724): 60–66. https://
doi.org/10.1525/curh.2010.109.724.60.

Hurrell, Andrew. 2018. “Beyond the BRICS: Power, 
Pluralism, and the Future of Global Order.” Ethics 
& International Affairs 32(01): 89–101. https://doi.
org/10.1017/S0892679418000126.

Jurecic, Quinta. 2019. “Who Owns the Amazon?” 
The New York Times, August 27, 2019. https://
www.nytimes.com/2019/08/27/opinion/macron-
bolsonaro-amazon-g7-trump.html.

Karlsson, Christer, Charles Parker, Mattias Hjerpe 
& Björn-Ola Linnér. 2011. “Looking for Leaders: 
Perceptions of Climate Change Leadership among 

Climate Change Negotiation Participants.” Global 
Environmental Politics 11(1): 89–107. https://doi.
org/10.1162/GLEP_a_00044.

Kenkel, Kai Michael, Danilo M. de Souza Neto 
& Mikelli Marzzini L. A. Ribeiro. 2020. “Peace 
Operations, Intervention and Brazilian Foreign 
Policy: Key Issues and Debates.” In Status 
and the Rise of Brazil, Esteves, P., Gabrielsen 
Jumbert, M., de Carvalho, B. (eds): 133–
151. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21660-3_8.

Lafer, Celso. 2001. A identidade internacional 
do Brasil e a política externa brasileira: passado, 
presente e futuro. São Paulo: Editora Perspectiva.

Lafer, Celso. 2009. “Brazil and the World.” In Brazil: 
A Century of Change: 101–19. http://www.jstor.
org/stable/10.5149/9780807894118_sachs.9.

Lake, David A. 2014. “Status, Authority, and the 
End of the American Century.” In Status in World 
Politics, T. V. Paul, Deborah Welch Larson & 
William C. Wohlforth (eds.): 246–270. Cambridge: 
Cambridge University Press. https://www.
cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-
politics/status-authority-and-the-end-of-the-
american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95
570C1666.

Larson, Deborah Welch & Alexei Shevchenko. 
2014. “Managing Rising Powers: The Role of 
Status Concerns.” In Status in World Politics, T. V. 
Paul, Deborah Welch Larson & William C. Wohlforth 
(eds.): 33–57. Cambridge: Cambridge University 
Press. https://www.cambridge.org/core/books/
abs/status-in-world-politics/managing-rising-
powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A
89582A1B7A253EEEBFFBBE.

Larson, Deborah Welch & Alexei Shevchenko. 
2019. Quest for Status: Chinese and Russian 
Foreign Policy. Yale University Press. https://doi.
org/10.2307/j.ctvbnm3jd.

Lebow, Richard Ned. 2010. Why Nations Fight: Past 
and Future Motives for War. Cambridge: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978 
0511761485.

Lessa, Antônio Carlos, Danielly Silva Ramos 
Becard & Thiago Gehre Galvão. 2020. “Rise and 
Fall of Triumphalism in Brazilian Foreign Policy: 
The International Strategy of the Workers Party’s 
Governments (2003–2016).” In Status and the Rise 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/31/forets-mines-climat-au-bresil-les-ong-craignent-une-catastrophe-environnementale_5403882_1652612.html
https://www.newsweek.com/brazil-bolsonaro-illegal-deforestation-amazon-rainforest-tipping-point-1451270
https://www.newsweek.com/brazil-bolsonaro-illegal-deforestation-amazon-rainforest-tipping-point-1451270
https://www.newsweek.com/brazil-bolsonaro-illegal-deforestation-amazon-rainforest-tipping-point-1451270
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226433349.001.0001
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226433349.001.0001
https://doi.org/10.2307/588083
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2020)659311
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2020)659311
https://doi.org/10.1017/CBO9781139225809
https://doi.org/10.1017/CBO9781139225809
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_9
https://doi.org/10.1525/curh.2010.109.724.60
https://doi.org/10.1525/curh.2010.109.724.60
https://doi.org/10.1017/S0892679418000126
https://doi.org/10.1017/S0892679418000126
https://www.nytimes.com/2019/08/27/opinion/macron-bolsonaro-amazon-g7-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/08/27/opinion/macron-bolsonaro-amazon-g7-trump.html
https://www.nytimes.com/2019/08/27/opinion/macron-bolsonaro-amazon-g7-trump.html
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00044
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00044
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_8
http://www.jstor.org/stable/10.5149/9780807894118_sachs.9
http://www.jstor.org/stable/10.5149/9780807894118_sachs.9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-authority-and-the-end-of-the-american-century/865E47CE9617BFD62B3B3C95570C1666
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/managing-rising-powers-the-role-of-status-concerns/71E1B7690A89582A1B7A253EEEBFFBBE
https://doi.org/10.2307/j.ctvbnm3jd
https://doi.org/10.2307/j.ctvbnm3jd
https://doi.org/10.1017/CBO9780511761485
https://doi.org/10.1017/CBO9780511761485


212   ·   CEBRI-Revista

Buarque

of Brazil, Esteves, P., Gabrielsen Jumbert, M., de 
Carvalho, B. (eds): 71–88. Palgrave Macmillan, 
Cham. https://www.springerprofessional.de/en/
rise-and-fall-of-triumphalism-in-brazilian-foreign-
policy-the-in/17362526.

Lopes, Dawisson Belém, Guilherme Casarões 
& Carlos Frederico Gama. 2020. “A Tragedy 
of Middle Power Politics: Traps in Brazil’s 
Quest for Institutional Revisionism.” In Status 
and the Rise of Brazil, Esteves, P., Gabrielsen 
Jumbert, M., de Carvalho, B. (eds): 51–69. 
Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-21660-3_4.

Loyola, Rafael. 2014. “Brazil Cannot Risk Its 
Environmental Leadership”. Diversity and 
Distributions 20(12): 1365–1367. https://doi.
org/10.1111/ddi.12252.

MacDonald, Paul K. & Joseph M. Parent. 2021. 
“The Status of Status in World Politics.” World 
Politics 73(2): 358–391. https://doi.org/10.1017/
S0043887120000301.

Mares, David R. & Harold A. Trinkunas. 2016. 
Aspirational Power: Brazil on the Long Road to 
Global Influence. Geopolitics in the 21st Century. 
Washington, D.C: Brookings Institution Press.

Markey, Daniel. 1999. “Prestige and the 
Origins of War: Returning to Realism’s Roots.” 
Security Studies 8(4): 126–172. https://doi.
org/10.1080/09636419908429388.

Mendes, Flávio Pedroso. 2015. “O Brasil e a reforma 
do Conselho de Segurança: uma análise realista.” 
Contexto Internacional 37(1): 113–142.  https://
doi.org/10.1590/S0102-85292015000100004.

Mittermeier, Russell, P. Carvalho Baião et al. 
2010. “O protagonismo do Brasil no histórico 
acordo global de proteção à biodiversidade.” 
Natureza & Conservação 8(2): 197–200. http://doi.
editoracubo.com.br/10.4322/natcon.00802017.

Morgenthau, Hans J. 1997. Politics among Nations: 
The Struggle for Power and Peace. Beijing: Peking 
University Press.

Neumann, Iver B. 2014. “Status Is Cultural: 
Durkheimian Poles and Weberian Russians Seek 
Great-Power Status.” In Status in World Politics, 
T. V. Paul, Deborah Welch Larson & William C. 
Wohlforth (eds.): 85-112. Cambridge: Cambridge 
University Press. https://www.cambridge.org/

core/books/abs/status-in-world-politics/status-
is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-
russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0
C0043D8CE9C88AA64ED9.

Neves, Lucas, Ricardo Della Coletta & Talita 
Fernandes. 2019. “Macron diz que discutir 
status internacional da Amazônia é ‘questão 
que se impõe’.” Folha de São Paulo, 26 de 
agosto 2019. https://www1.folha.uol.com.br/
ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-
estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-
que-se-impoe.shtml.

O’Neil, Shannon. 2010. “Brazil as an Emerging 
Power: The View from the United States.” SAIIA 
Policy Briefing 16: 1-4. https://saiia.org.za/
research/brazil-as-an-emerging-power-the-view-
from-the-united-states/.

Pant, Harsh V. 2013. “The BRICS Fallacy.” The 
Washington Quarterly 36(3): 91–105. https://doi.
org/10.1080/0163660X.2013.825552.

Paul, Thazha V., Deborah Welch Larson & William 
C. Wohlforth. 2014. Status in World Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Peker, Emre. 2019. “U.N. Climate Talks End without 
Meeting Goals.” The Wall Street Journal, December 
15, 2019. https://www.wsj.com/articles/u-n-
climate-talks-end-without-accord-on-carbon-
markets-11576424025.

Phillips, Dom. 2019. “Jair Bolsonaro Launches 
Assault on Amazon Rainforest Protections.” 
The Guardian, January 2, 2019. https://www.
theguardian.com/world/2019/jan/02/brazil-jair-
bolsonaro-amazon-rainforest-protections.

Renshon, Jonathan. 2017. Fighting for Status: 
Hierarchy and Conflict in World Politics. Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press.

Spring, Jake. 2020. “Brazil’s Bolsonaro Slams 
Biden for ‘Coward Threats’ over Amazon.” 
Reuters, September 30 2020. https://www.
reuters.com/article/us-usa-brazil-environment 
-idUSKBN26L2US.

Ricupero, Rubens. 2017. A diplomacia na 
construção do Brasil. 1750-2016. Rio de Janeiro: 
Versal.

Riethof, Marieke. 2020. “Brazil and the International 
Politics of Climate Change: Leading by Example?” 

https://www.springerprofessional.de/en/rise-and-fall-of-triumphalism-in-brazilian-foreign-policy-the-in/17362526
https://www.springerprofessional.de/en/rise-and-fall-of-triumphalism-in-brazilian-foreign-policy-the-in/17362526
https://www.springerprofessional.de/en/rise-and-fall-of-triumphalism-in-brazilian-foreign-policy-the-in/17362526
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21660-3_4
https://doi.org/10.1111/ddi.12252
https://doi.org/10.1111/ddi.12252
https://doi.org/10.1017/S0043887120000301
https://doi.org/10.1017/S0043887120000301
https://doi.org/10.1080/09636419908429388
https://doi.org/10.1080/09636419908429388
https://doi.org/10.1590/S0102-85292015000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-85292015000100004
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/natcon.00802017
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/natcon.00802017
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-is-cultural-durkheimian-poles-and-weberian-russians-seek-greatpower-status/97724D215CC0C0043D8CE9C88AA64ED9
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-que-se-impoe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-que-se-impoe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-que-se-impoe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/macron-diz-que-discutir-estatuto-internacional-da-amazonia-e-questao-que-se-impoe.shtml
https://saiia.org.za/research/brazil-as-an-emerging-power-the-view-from-the-united-states/
https://saiia.org.za/research/brazil-as-an-emerging-power-the-view-from-the-united-states/
https://saiia.org.za/research/brazil-as-an-emerging-power-the-view-from-the-united-states/
https://doi.org/10.1080/0163660X.2013.825552
https://doi.org/10.1080/0163660X.2013.825552
https://www.wsj.com/articles/u-n-climate-talks-end-without-accord-on-carbon-markets-11576424025
https://www.wsj.com/articles/u-n-climate-talks-end-without-accord-on-carbon-markets-11576424025
https://www.wsj.com/articles/u-n-climate-talks-end-without-accord-on-carbon-markets-11576424025
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/brazil-jair-bolsonaro-amazon-rainforest-protections
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/brazil-jair-bolsonaro-amazon-rainforest-protections
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/02/brazil-jair-bolsonaro-amazon-rainforest-protections
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-environment-idUSKBN26L2US
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-environment-idUSKBN26L2US
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-environment-idUSKBN26L2US


Sinal verde: percepções sobre política ambiental e status do Brasil

Ano 3 / Nº 9 / Jan-Mar 2024   ·   213

In Provincialising Nature: Multidisciplinary 
Approaches to the Politics of the Environment in Latin 
America: 89–114. London: University of London 
Press. https://www.academia.edu/35379836/
Brazil_and_the_International_Politics_of_Climate_
Change_Leading_by_Example.

Rosecrance, Richard, Alan Alexandroff, Brian Healy 
& Arthur Stein. 1974. Power, Balance of Power, 
and Status in Nineteenth Century International 
Relations. Sage.

Schatz, Brian & Chris Murphy. 2019. “Trump Won’t 
Act on Brazil’s Forest Fires. Congress Will.” NBC 
News, September 4, 2019. https://www.nbcnews.
com/think/opinion/amazon-rainforests-are-still-
fire-if-trump-won-t-act-ncna1049556.

Souza, Amaury de. 2002. A agenda internacional 
do Brasil: um estudo sobre a Comunidade Brasileira 
de Política Externa. Rio de Janeiro: CEBRI.

Souza, Amaury de. 2008. Brazil’s International 
Agenda Revisited: Perceptions of the Brazilian 
Foreign Policy Community. Rio de Janeiro: CEBRI.

Stolte, Christina. 2015. Brazil’s Africa Strategy. 
Role Conception and the Drive for International 
Status. New York: Palgrave Macmillan US. https://
doi.org/10.1057/9781137499578.

Stuenkel, Oliver & Matthew M. Taylor. 2015. Brazil 
on the Global Stage: Power, Ideas, and the Liberal 
International Order. New York: Palgrave Macmillan.

Toni, Ana & Cíntya Feitosa Chaves. 2022. 
“Bolsonaro’s Far-right Populist Environmental and 
Climate Diplomacy.” Latin American Policy 13(2): 
464-483.  https://doi.org/10.1111/lamp.12268.

Vale, Sergio R. & Moises S. Marques. 2022. “Impact 
of Environmental Quality Indicators on Soft Power: 
A Few Empirical Estimates.” Journal of Political 
Power 15(3): 514-531. https://doi.org/10.1080/21
58379X.2022.2127278.

Valor Econômico. 2023. “Brasil ressurge no mapa 
da diplomacia ambiental.” Valor Econômico, 28 de 
março de 2023. https://valor.globo.com/opiniao/
noticia/2023/03/28/brasil-ressurge-no-mapa-da-
diplomacia-ambiental.ghtml.

Vargas, João Augusto Costa. 2008. “Persuadir 
e legitimar: a argumentação brasileira em favor 
da reforma do Conselho de Segurança.” Cena 
Internacional 10(2): 119-138. https://biblat.unam.

mx/pt/buscar/persuadir-e-legitimar.

Veblen, Thorstein. 2007. The Theory of the Leisure 
Class. Oxford World’s Classics. Oxford; New York: 
Oxford University Press Inc.

Volgy, Thomas J., Renato Corbetta et al. 2011. “Major 
Power Status in International Politics.” In Major 
Powers and the Quest for Status in International 
Politics: 1-26. New York: Palgrave Macmillan US. 
https://doi.org/10.1057/9780230119314_1.

Volgy, Thomas J., Renato Corbetta et al. 2014. 
“Status Considerations in International Politics 
and the Rise of Regional Powers.” In Status in 
World Politics, T. V. Paul, Deborah Welch Larson 
& William C. Wohlforth (eds.): 58–84. Cambridge: 
Cambridge University Press. https://www.
cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-
politics/status-considerations-in-international-
politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28
F6601243AABCDF379BBF65BD9.

Walt, Stephen M. 2019. “Who Will Save the 
Amazon (and How)?” Foreign Policy, August 2019. 
https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who- 
will-invade-brazil-to-save-the-amazon/.

Waltz, Kenneth N. 1979. Theory of International 
Politics (Addison-Wesley Series in Political 
Science). Addison-Wesley Publishing Company.

Weber, Max. 1946. “Class, Status, Party.” In From 
Max Weber: Essays in Sociology, H. H. Gerth & C 
Wright Mills (eds.): 180-195. New York: Oxford 
University Press. https://www.taylorfrancis.com/ 
chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/ 
class-status-party-gerth-wright-mills?context= 
ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc 
767b

Weber, Max & Keith Tribe. 2019. Economy 
and Society: A New Translation. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press.

Weldes, Jutta. 1996. “Constructing National 
Interests.” European Journal of International 
Relations 2(3): 275-318. https://doi.org/10.1177/1
354066196002003001.

Wendt, Alexander. 1992. “Anarchy Is What 
States Make of It: The Social Construction 
of Power Politics.” International Organization 
46(02): 391-425. https://doi.org/10.1017/S00 
20818300027764.

https://www.academia.edu/35379836/Brazil_and_the_International_Politics_of_Climate_Change_Leading_by_Example
https://www.academia.edu/35379836/Brazil_and_the_International_Politics_of_Climate_Change_Leading_by_Example
https://www.academia.edu/35379836/Brazil_and_the_International_Politics_of_Climate_Change_Leading_by_Example
https://www.nbcnews.com/think/opinion/amazon-rainforests-are-still-fire-if-trump-won-t-act-ncna1049556
https://www.nbcnews.com/think/opinion/amazon-rainforests-are-still-fire-if-trump-won-t-act-ncna1049556
https://www.nbcnews.com/think/opinion/amazon-rainforests-are-still-fire-if-trump-won-t-act-ncna1049556
https://doi.org/10.1057/9781137499578
https://doi.org/10.1057/9781137499578
https://doi.org/10.1111/lamp.12268
https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2127278
https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2127278
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2023/03/28/brasil-ressurge-no-mapa-da-diplomacia-ambiental.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2023/03/28/brasil-ressurge-no-mapa-da-diplomacia-ambiental.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2023/03/28/brasil-ressurge-no-mapa-da-diplomacia-ambiental.ghtml
https://biblat.unam.mx/pt/buscar/persuadir-e-legitimar
https://biblat.unam.mx/pt/buscar/persuadir-e-legitimar
https://doi.org/10.1057/9780230119314_1
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-considerations-in-international-politics-and-the-rise-of-regional-powers/2DE8F28F6601243AABCDF379BBF65BD9
https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/
https://foreignpolicy.com/2019/08/05/who-will-invade-brazil-to-save-the-amazon/
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203759240-12/class-status-party-gerth-wright-mills?context=ubx&refId=01afef50-635a-4c13-a16b-6011a7cc767b
https://doi.org/10.1177/1354066196002003001
https://doi.org/10.1177/1354066196002003001
https://doi.org/10.1017/S0020818300027764
https://doi.org/10.1017/S0020818300027764


214   ·   CEBRI-Revista

Buarque

Copyright © 2024 CEBRI-Revista. Este é um artigo em acesso aberto distribuído nos termos da Licença de Atribuição Creative Commons, que 
permite o uso irrestrito, a distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o artigo original seja devidamente citado.

Recebido: 4 de abril de 2023

Aceito para publicação: 15 de fevereiro de 2024

Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of 
International Politics. Cambridge: Cambridge 
University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978 
0511612183.

Winter, Brian. 2023. “Q&A: Brazil’s Foreign 
Minister Mauro Vieira on the ‘Lula Doctrine’.” 
Americas Quarterly, March 23, 2023. https://www.
americasquarterly.org/article/qa-brazils-foreign-
minister-mauro-vieira-on-the-lula-doctrine/.

Wohlforth, William C. 2014. “Status Dilemmas and 
Interstate Conflict.” In Status in World Politics, T. V. 
Paul, Deborah Welch Larson & William C. Wohlforth 
(eds.): 115-140. Cambridge: Cambridge University 
Press. https://www.cambridge.org/core/books/
abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-
and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E8
85E57FC715ED.

Wohlforth, William C., Benjamin de Carvalho, 
Halvard Leira & Iver B. Neumann. 2018. “Moral 
Authority and Status in International Relations: 
Good States and the Social Dimension of 
Status Seeking.” Review of International Studies 

44(3): 526-546. https://doi.org/10.1017/S0260 
210517000560.

Yamin, Patricio. 2014. “Status Matters: Brazil 
and Mexico in Climate Change Negotiations 
from Kyoto to Copenhagen.” Political Science, 
Environmental Science. https://www.semantic 
scholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-
and-Mexico-in-Cl imate-from-Yamin/b4311 
0823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821.

Como citar: Buarque, Daniel. 2024. “Sinal verde: 
percepções sobre política ambiental e status do 
Brasil”. CEBRI-Revista Ano 3, Número 9 (Jan-Mar): 
195-214.

To cite this work: Buarque, Daniel. 2024. “Green 
Light: Perceptions about Status and Brazil’s 
Environmental Policy.” CEBRI-Journal Year 3, No. 
9 (Jan-Mar): 195-214.

DOI: https://doi.org/10.54827/issn2764-7897.
cebri2024.09.04.02.195-214.pt

https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183
https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183
https://www.americasquarterly.org/article/qa-brazils-foreign-minister-mauro-vieira-on-the-lula-doctrine/
https://www.americasquarterly.org/article/qa-brazils-foreign-minister-mauro-vieira-on-the-lula-doctrine/
https://www.americasquarterly.org/article/qa-brazils-foreign-minister-mauro-vieira-on-the-lula-doctrine/
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://www.cambridge.org/core/books/abs/status-in-world-politics/status-dilemmas-and-interstate-conflict/724ADC5271177E25C3E885E57FC715ED
https://doi.org/10.1017/S0260210517000560
https://doi.org/10.1017/S0260210517000560
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821
https://www.semanticscholar.org/paper/Status-Matters-%3A-Brazil-and-Mexico-in-Climate-from-Yamin/b43110823996a234d16616c5a7d59a9f3cc16821

