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Apresentay8.0 

E comum a afirmac;ao de que as ciencias e as n:cnicas con
temporaneas provocaram uma ruptura na hist6ria das sociedades 
industriais, gerando urn sistema tecno-cientffico mundializado, 
imerso no reino do operat6rio. Fala-se hoje em tecnociencia, ou 
tecnociencias, no plural, para tentar nomear 0 fenomeno. 0 ter
mo se apresenta como uma caracterizac;ao do movimento de ino
va<;:ao permanente e investimento financeiro que recobre 0 plane
ta de novos artefatos tecnol6gicos e de novos mercados, e visa 
sobretudo assinalar uma interdependencia entre as ciencias e as 
tecnicas no saber contemporaneo. Uma grande muta<;:ao ffsica e 
espiritual estaria transformando 0 mundo. A ciencia perde sua 
anterioridade na ordem do saber, a natureza e a paisagem se tor
nam definitivamente humanas. 

Uma tal dinamica nao poderia deixar de investir na refle
xao sobre os modos de produc;ao do saber e do poder nas socieda-

: des contempodneas. Afinal, 0 que esta em jogo nessa rede inter
nacionalizada de satelites, partfculas atomicas, computadores, no
vos materiais, biotecnologias e bolsas de valores, sao as possibili
dades mesmas de uma gestao coletiva da sociedade e tam bern 0 

pr6prio estatuto do sabe[i Esta reflexao e 0 ponto de partida deste 
livro. Ele integra, reutiliza e redistribui 0 conceito de tecnociencia 
nos campos da politica, da economia e da cultura. Para introduzir 
as analises que os textos aqui reunidos desenvolvem, apresenta-
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APRESENTAQAO 

mos a seguir as perspectivas gerais que informam 0 conceito de 
tecnociencia. Elas sao basicamente duas. 

A primeira constata que 0 saber tecnico e ciendfico con
temporaneo difere completamente do saber contemplativo e dis
cursivo que dizia 0 sentido do mundo, tradicionalmente chamado 
de ciencia ou filosofia, onde razao, natureza e liberdade consti
tuiam urn fundo com urn, sem rela~ao direta com a a~o eficaz. A 
tecnica ai era aquilo que favorecia a liberdade humana, na medida 
em que proporcionava os meios para a a~o. Mas ela nao influia 
na integridade do sujeito, ela nao falava 0 logos, nao podendo ser, 
portanto, uma teo ria. A ciencia modema assinala 0 declinio dessa 
forma de saber. 0 metodo experimental e a formaliza~o mate
matica passam a determinar as modalidades de observa~ao e de 
descri~ao dos fenomenos. 0 saber cientifico se toma urn produto 
cada vez mais tecnicizado e separado da experiencia natural, desa
lojando a filosofia como discurso da verdade. 

Mas a matematiza~o da ciencia nao representa apenas a subs
titui~o de urn discurso por Outro. Ela caracteriza justamente 0 fim 
da linguagem como modo privilegiado de reflexao pelo qual 0 ho
mem dizia a verdade. Desde entio, 0 que estrutura 0 saber cientifico, 
mesmo aquele d.a "ciencia pura" ou "teo rica" , e quase exclusivamente 

o cilculo matematico, onde urn simbolismo nao discursivo e utiliza
do para resumir uma opera~o ou uma rransforma~o. Hoje, investida 
pelo formalismo matematico, pela modeliza~o e pda experimenta
~o, a ciencia e urn saber que estabelece uma rela~o ativa com 0 

mundo, e ela desapareceria se Fosse dissociada dos instrumentos, das 
habilidades (tecnicas) e dos procedimentos operacionais. Dessa for
ma, em nossos dias, uma teoria ciendfica significa, essencialmente, 
urn instrumento para a a~o sobre a realidade, e a filosofia nao fala 
mais do mundo, ela fala do discurso. A transforma~o na ordem do 
saber seria portanto imensa, envolvendo a heran~ culrural do Oci
dente desde a Grecia, pdo menos. 
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A segunda perspectiva relativiza a visao de que a moderni
dade tecnociendfica teria gerado esta inversao do saber, cuja con
sequencia maior foi urn "desencantamento" do mundo. Aqui, 0 

saber que constitui as ciencias e as tecnicas nao se apresenta como 
uma l6gica instrumental, reduzindo a realidade a urn sistema ope
racional, no qual as matematicas sao urn estoque de enunciados 
formais que descrevem e prescrevem 0 mundo. As ciencias e as 
tecnicas nao teriam urn poder demiurgico. As formas contempo
raneas do poder resultam das rela~6es que os homens estabelecem 
entre eles e com a natureza. A quantidade e a qualidade dos ele
mentos, tanto aqueles da sociedade dos homens como aqueles do 
reino da natureza, que cada individuo ou grupo pode investir nes
tas rela~6es, e que imp6em 0 estabelecimento dos fatos e da verda
de. Exatamente porque uma de suas principais caracteristicas e a 
cria~ao de novas realidades, as ciencias e as tecnicas, assim como 
os laborat6rios, as institui~6es e as politicas de pesquisa, sao urn 
empreendimento coletivo, cuja racionalidade nao e nem mais uni
versal nem mais racional do que aquela que circula no conjunto 
das rela~6es humanas. Mundialmente instituidos e altamente in
vestidos por saberes especializados, os fatos ciendficos e os obje
tos tecnicos sao a concretiza~ao de redes de rela~6es, de tama
nho variavel, constantemente mantidas e atualizadas, que li
gam entre eles os homens e as coisas. 0 que, por defini~ao, nao 
exclui os interesses politicos e economicos e tampouco os valores 

. . . 
SOCIalS e moralS. 

Os conteudos ciendficos teriam assim uma dimensao so
cial, nao seriam a encama~ao de uma pura racionalidade aplicada. 

. Nem determinismo tecnico e ciendfico, nem determinismo social 
e politico, a tecnociencia aparece como 0 vetor dinamico da cul
tura material contemporanea, em seu movimento que se ramifica 
pelo laborat6rio, pela fabrica, pelo meio ambiente e pelas residen
cias dos cidadaos. Compreende-la, significa compreender como 
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se formam, se estabilizam ou se deformam essas ramificac;:iSes e 
relac;:iSes de uso, de troca e de poder que envolvem sujeitos e obje
tos. Nao existe uma realidade exterior aquela das ciencias e das 
tecnicas, sobre a qual, justamente, as ciencias e as tecnicas viriam 
se sobrepor. 0 que nao significa 0 estabelecimento de uma racio
nalizac;:ao totalitaria cuja marcha nada poderia deter, pois as rela
c;:iSes natureza, ciencia, tecnica e sociedade sao permanentemente 
construidas, e isso nos da abertura para agir. 

Apesar da sua oposic;:ao, para as duas perspectivas acima 
evocadas, 0 sabet cientifico aparece essencialmente como aquilo 
que produz resultados. Nos dois casos, se esra longe de conferir 
urn cunho contemplativo a ciencia contemporanea. Se a especula
c;:ao continua sendo uma das carateristicas do saber, ela agora se 
reveste de urn sentido operat6rio. E e este ultimo que condensa as 
diferenc;:as de abordagem. De maneira geral, 0 sentido da palavra, 
"operat6rio" orienta as diferentes caracterizac;6es de tecnociencia: ./ 

ou vivemos num mundo cada vez mais submetido a potencia au- . 
tonoma das ciencias e das tecnicas, ou num mundo onde talvez . 
seja possivel a interac;:ao entre racionalidade ciendfica e democra-, 
cia. A ciencia e a tecnologia adquirem ou urn carater epistemo
l6gico, e elas se tornam entao urn saber essencialmente dedutivo; 
mesmo que experimental, ou urn carater circular de urn duplo 
saber constitutivo, 0 saber do objeto. 

As principais proposic;:iSes te6ricas do debate contempod
neo sobre ciencia, tecnica e tecnologia se inscrevem nas perspecti
vas aqui esboc;:adas. A complexidade e a vastidao do tema dificul
tam que ele seja expresso por algum esquema capaz de sintetiza-lo 
com absoluta justeza. Todavia, estas perspectivas reunem, con
frontam e prolongam as grandes linhas de pensamento sobre as 
ciencias e as tecnicas neste seculo: internalismo, externalismo, "re
voluc;:ao paradigmatica", sociologia do conhecimento, "science 
studies". Desde a decada de 60, cresce a diversidade de aborda-
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gens, correspondendo as novas demandas de informac;:ao e de com
preensao da dinamica tecnica e cientifica inaugurada pela Segun
da Guerra Mundial. A diversidade do debate mostra que nao sao 
somente questiSes te6ricas que estao em jogo. Na segunda metade 
do seculo, ciencia e tecnologia envolvem cada vez mais nossa vida 
de comuns cidadiios e a vida do pr6prio planeta. Sua crescente 
influencia no cotidiano e nas estrategias em escala mundial impiSe 
que elas sejam permanentemente discutidas e avaliadas, como for
ma de garantir uma gestao coletiva da sociedade. 

A intenc;:ao que anima esta publicac;:ao nasce do sentimen
to de que e preciso criar novas formas de reflexao, de experiencia 
e de apropriac;:ao em relac;:ao as ciencias e as tecnicas, para garantir 
o acesso a informac;:iSes sobre seu modo de produc;:ao e de funcio
namento, sua articulac;ao aos outros fatos sociais, ao meio am
biente, etc. Esta coletanea nao apresenta urn balanc;:o geral da di
versidade de analises existentes sobre as relac;:iSes entre ciencia, tec
nologia e sociedade. A partir de pontos de vista pr6prios a cada 
autor, os trabalhos aqui reunidos, que vao da sociologia a filoso
fia, passando pela hist6ria e pela arte, descrevem e interpretam 
estas relac;:iSes em aspectos espedficos, os quais, entretanto, 
condensam as tensiSes atuais e as possibilidades de abertura cultu
ral e politica que a realidade ciendfica e tecnol6gica contempod
nea pode operar. 

A importancia do debate e evidente e mesmo urgente, se 
pensarmos no que ocorre atualmente na Amazonia, por exemplo. 
Ali, a apropriac;:ao do saber cientifico e tecnol6gico nao se realiza 
numa via de mao dupla, como mostra Laymert Garcia dos Santos 
ao analisar a recente aprovac;:ao da lei de patentes e de propriedade 
industrial em relac;:ao a biodiversidade da Amazonia. Seu texto 
opera urn questionamento profundo da mentalidade colonizada, 
obcecada pela ideia do descompasso e da modernizac;:ao a qual
querprec;:o, que percebe e avalia a Amazonia somente em termos 
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de explorac;ao imediata ou como instrumento de negociac;ao de 
pressoes internacionais. Analisando 0 pape! estrat<:gico da regiao 
em re!ac;ao it biodiversidade e ao futuro da biotecnologia, 0 autor 
esclarece como a pilhagem da biodiversidade amazonica fere a so
berania do pais e implica submissao ao novo quadro tecnol6gico e 
economico que anuncia 0 pr6ximo seculo. Mas nao se trata so
mente da associa~ao de uma tecnologia de ponta com uma polfti
ca predat6ria. Garcia dos Santos indica algo mais fundamental e 

. unico, po is 0 que esd. em jogo e a sobrevivencia da ancestralidade 
viva dos indios e da floresta. A apropria~ao de seu saber e de seus 
recursos sem contrapartida, representa uma perda inestimave! em 
qualquer escala em que se considere 0 problema. A garantia da 
biodiversidade esta ligada it sociodiversidade, 0 destino da floresta 
e inseparave! dos povos da floresta. A bio-sociodiversidade e gera
dora de informa~ao, 0 bern mais valioso para 0 mercado e para a 
indUstria que doravante ocuparao as posi0es privilegiadas da eco
nomia global. No entanto, essa riqueza corre 0 risco de uniformiza
c;ao, em func;ao desses mesmos interesses economicos. 0 que pode 
significar a perda do ensinamento de uma relac;ao na qual tecnologia 
e culrura nao se opoem it natureza, deixando assim escapar a oporru
nidade de conectar a tradic;ao COm 0 presente para re!an~ 0 futuro. 

A apropriac;ao privada de materiais geneticos primarios, 
presente nas preocupa~oes sobre 0 futuro da Amazonia, diz res
peiro a rodo 0 Terceiro Mundo. Achim Seiler analisa as novas pos
sibilidades da engenharia genetica e os interesses das empresas trans
nacionais do norte, que dirigem as tendencias para a aplica~ao 
massiva das biotecnologias na agricultura e nas industrias alimen
dcia e farmaceutica mundiais. Essas empresas mode!am 0 quadro 
juridico internacional e definem as agendas de pesquisa em fun
~ao, exclusivamente, de seu interesse na criac;ao de novos merca
dos. 0 autor aponta para 0 fato de que os efeitos dos novos pro
cessos biotecnol6gicos sao potencialmente muito mais vastos do 
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que a "revoluc;ao verde" na produ~ao agricola dos anos 70, ou do 
que qualquer outra transformac;ao precedente causada pela tecno
logia. As manipula0es geneticas independem de uma ambientac;ao 
do entorno geoclimatico das plantas onde elas se aplicam. Agora, 
nao se trata mais de culturas espedficas, pois qualquer especie 
vegetal pode, em prindpio, ser uma planta-alvo de modifica~oes, 
cujas sementes trazem instru~oes tecno-economicas geneticamen
te inscritas. Estas alteram as formas de cultivo, a extrac;ao de com
ponentes, possibilitam ainda sua recombinac;ao com especies ani
mais e determinam sua inser~ao no mercado. Fatores que, se por 
urn lado, podem contribuir para a soluc;ao de problemas alimen
tares de paises do Terceiro Mundo, por outro, podem significar 
conseqiiencias dramaticas para estes mesmos paises, ja que a in
trodu~ao das inova~oes tecnol6gicas da engenharia genetica possi
bilita urn controle ainda maior do mercado mundial das exporta
~oes agrfcolas. Como diz Seiler, inurn eras oportunidades sociais, 
mas tambem riscos inquietantes de roda ordem, se apresentam 
com a ((bio-revoluc?o" em curso. 

Nas vesperas da passagem do milenio, a Amazonia se apre
senta, ao mesmo tempo, como ultima grande reserva da biodiver
sidade e como condic;ao para 0 progresso da biotecnologia. Urn 
encontro entre 0 passado e 0 fururo numa data altamente simb6-
lica. A conquista definitiva da ultima grande fronteira de expan
sao do planeta come~ou hi mais de urn seculo, quando a explora
c;ao da borracha integrou a Amazonia ao circuito planetario do 
mercado e da tecnologia. A borracha foi decisiva para a formac;ao 
das industrias da qufmica organica, da e!etricidade e automobilfs
tica, participando ainda do avan<;o ciendfico que inaugurou a era 
dos plasticos. Hermetes Reis de Araujo analisa 0 pape! fundamen
tal que a borracha amazonica desempenhou na formac;ao da era 
da reprodutibilidade tecnica. Se hoje a regiao se coloca em plena 
dinamica do saber que anuncia a era da reproduc;ao infinita, on-
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APRESENTAC(AO 

tern ela ja havia sido mobilizada para a constru~o da paisagem 
cientifica e tecnol6gica que inaugurou 0 mundo contempodneo. 

Ora, e este mundo de uma natureza imbricada a ciencia e 
a tecnica, e tradicionalmente exterior as ciencias humanas, que 
atualmente se apresenta massivamente a estas mesmas ciencias. 0 

que parecia estar fora do universo das rela~6es sociais, passou para 
o interior da sociedade. 0 exemplo mais not6rio dessa inversao 
antropol6gica, na qual nao existe mais urn mundo exterior ao 
mundo da civiliza~o, e aquele representado pelo meio ambiente. 
Ele trouxe a natureza para 0 centro das rela~6es entre os homens. 
Mas como as ciencias humanas podem incorporar as suas an:ilises 
as transforma<;6es que nao sao somente sociais, mas tambem en

volvem a paisagem, a natureza, as ciencias e as tecnicas? Critican
do posi~6es a-hist6ricas, tais como a suposi~ao de que "0 ozonio 
tenha sempre estado presente, assim como a eminente dignidade 
da pessoa humana", Bruno Latour, juntamente com Cecile 
Schwartz e Florian Charvolin, desmistifica a ideia de que os fatos 
e os valores nao tenham sido socialmente moldados. 0 trabalho 
de contextualiza~ao que define fatos, valores, verdades cientificas 
e natureza e urn trabalho de experimenta~o coletiva, urn proces
so hist6rico, envolvendo humanos e nao-humanos. Analisando 0 

impacto da crise ecol6gica junto as ciencias humanas, Latour mostra 
que 0 desafio destas e 0 de se equiparem para compreender a for
ma~o dessa s6cionatureza que nasce das controversias e das prati
cas de experimenta~o coletiva que envolvem sujeitos e objetos. 
As ciencias humanas devem participar desse processo de experi
menta~ao. Elas devem reunir aquilo que a filosofia moderna sepa
rou: as politicas humanas (praxis) e a gestao-produ~o da coisas 
(tekhnt). Para isso e preciso que elas acompanhem, documentem 
e redijam 0 protocolo de experimenta~o social, tecnico e cientifi
co, que dirige 0 movimento de internaliza~o e de externaliza~ao 
da natureza nas rela<;:6es humanas. 
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Nao reconhecer a necessidade de coletivizar 0 saber con
temporaneo das ciencias e das tecnicas implica inumeros riscos 
sociais, tais como aqueles ressaltados por Paul Virilio, em rela~ao 
as possibilidades de totalitarismo que se desenham com a globali
za~o multimidiatica. As novas tecnologias atingem profundamente 
o pr6prio corpo humane com a apari~o de orgaos suplementares 
e "inteligentes", quebrando a distin~ao classica entre exterior e 
interior. As novas tecnicas de telea<;:ao e teledetec~o eliminam as 
disrancias fisicas e anulam os tempos locais em fun<;:ao do impera
tivo tecnocientifico das sociedades ocidentais superequipadas. 
Virilio apresenta uma grave dimensao filos6fica, na medida em 
que ele fala do homem e seu destino. Muitas das tecnologias atuais, 
lembra ele, nasceram com a Segunda Guerra Mundial, que inau
gurou a era da mobiliza~o total. A midiatiza<;:ao do mundo atual, 
herdeira direta das pesquisas desenvolvidas naquela epoca, consti
tui tam bern uma verdadeira maquina de guerra, urn poder 
paraconstitucional que escapa ao controle democdtico. 

Nossa era de inquieta<;:ao perante 0 poder tecnocientifico 
e, ao mesmo tempo, de exalta<;ao ao "sublime tecnologico", se 
apresenta como completamente estranha a urn dos gran des 
paradigmas da modernidade ocidental, conhecido como 0 axiom a 
de Vico, no qual se afirma que s6 compreendemos plenamente 
aquilo que fazemos. Em nossos dias, como analisa Herminio 
Martins, este paradigma cede lugar as proje<;:6es de uma tecnolo
gia autocatalitica, que desaloja 0 homem da sua posi<;:ao de deus 
dos artefatos. As maquinas computacionais, nas quais 0 conheci
mento da obra ultrapassa a capacidade epistemica do obreiro, anun~ 
ciam 0 advento de uma cibernetica social total, uma nova onto
genese na qual novos seres, em parte manufaturados, em parte 
evolucionarios, se reproduziriam num processo auto-regulado. 
Nao se trata mais do fantasma da maquina, mas de maquinas 
fantasmaticas, cujo funcionamento escapa ao saber tecnol6gico e 
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as possibilidades dos processos cognitivos humanos. 0 homem 
nao seria mais 0 artifice que domina 0 artefato? Urn novo mito, 0 

da totalidade tecnom6rfica computacional, estaria emergindo? 
Se a concep"ao cibernetica da politica dissolve a figura do 

"deus dos artefatos", e!a cria tambem uma outra, ja contempora
nea nossa, aquela do "homem medio". Este, segundo Gilles 
Chatelet, funciona espasmodicamente atraves de inputs e outputs: 
"tenia cibernetica", produto final de uma apropria"ao equlvoca e 
instrumentalizada do conceito ciendfico de Caos que 0 reduz a 
urn mere equilibrio indeciso de fon;as. Uma auto-organizac;:ao 
dominada por uma grande equivalencia que nao gera posslveis, 
mas neutralizac;:6es. Esta ideia do Caos, limitada a uma perplexi
dade diante do multiplo e da pluralidade, imprime uma concep
"ao estadstico-cinematica a politica que a degrada, mas _e.op~rat9-
ria para a ideologia neoliberal em vigor. Urn mercado_ de opini6es 
controlado por uma trlplice alianc;:a politica, economica e ciberne
tica, arrulna a ideia de liberdade como amplificac;:ao d~ posslveis 
em proveito de uma simples liberdade de circulac;:aoe de substi
nii"ao de indivfduos consumidores. Transformada, por exemplo, 
em teoria da competic;:ao de agregados ouem teoriagos jogos_de 
governo, a politica e reduzida a 16gica cruel de_uma fal_sa_d"lIl-"csa
cia:mercado, impedindo assim que se perceba 0 entusiasmo do 
cidadao com urn, estrangeiro ao tedio do "homem medio" e it roti
na viciosa das considerac;:6es politico-estadsticas. Democracia, lem
bra Chate!et, nao tern nada a ver com isso. 

Urn "Novo Esplrito Tecnol6gico" se an uncia no contexto 
ideol6gico mundial, no qual a_t~C:l!oci~!1cia parece sobrede!ermiAar 
o saber. Ora, mas seria posslve! definir a _ciencia e ;;- ~ecnologia 
atrav':s de urn saber supostamente exi_stindo em si, anterior~~ _in
terpretac;:6es dominantes ne!e investidas? E posslve! pensar uma 
teoria, uma descri"ao pura das tecnicas que nao as unifique do 
exterior, mas a partir daquilo que as constituem, a partir da sua 
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identidade radical? Elas teriam uma eidetica? Estas sao algumas 
das quest6es que Franc;:ois Laruelle levanta ao indicar a existencia 
de uma "raziio tecnoI6gica" e propor uma teo ria unificada da tec
nica ou uma nao-tecnologia. Longe de ser urn pensaIJlento da 
unidade da ciencia, trata-se, ao contcirio, de uma pragmatica e de 
uma teoria tanto para a filosofia como para a ciencia, pois a teo ria 
unificada se afirma como "pensamento do Urn" ou da "diferenc;:a 
tecno-16gica". Ela se insere no modo de funcionamento, na causa
lidade tecnol6gica, e se apresenta assim como pensamento de uma 
unidade imanente, de uma corre!a"ao indivislve!, nao epistemo-
16gica, das tecnicas e de seu saber. Dessa forma, 0 fil6sofo se colo
ca numa posic;:ao que Ihe permite descrever a essencia e a pdtica 
do saber tecno-16gico em seus dados fenomenais ultimos, sem a 
separa"ao efetuada pe!a pr6pria filosofia, que divide este saber em 
contrarios se disputando entre si: materialismo e idealismo, 
empirismo e racionalismo, ceticismo e dogmatismo. 

As ciencias e as tecnicas sao inextriciveis dos modos de 
percepc;:ao humana. Analisando 0 nascimento desse mundo onde 
tecnica e percepc;:ao estetica se misturaram definitivamente, 
Stephane Huchet descreve as vanguardas artfsticas do comec;:o do 
seculo e observa que "as coisas mesmas" podem ser acesslveis, que 
existe a possibilidade de fundar, atrav':s da natuteza tecnica, uma 
nova humanidade, urn novo Adao. A arte enquanto fotografia, 
por exemplo, aproximou 0 homem do mundo, inventou urn 
mundo. 0 antigo combate entre pintura e fotografia, expressando 
ora div6rcio, ora reconcilia"ao entre ambas, nao impede que se 
perceba 0 quanto "a tecnica enriquece a visao", numa provocado
ra fusao enrre arte e vida. Artefatos como os ready-made de Marce! 
Duchamp inserem, num golpe agil, 0 mundo tecnico e maqulnico 
naque!e da arte, mas nao para empobrece-Io nem para Ihe forne
cer urn carater utilirario. Invadindo 0 cotidiano, 0 ready-made de 
Duchamp expressa uma verdadeira epifania industrial. Uma poe-
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tica da coisa, onde 0 mundo da mercadoria apresenta suas possibi
lidades de transcendencia. Por isso e dessa maneira, 0 ob-jeto pode 
ser salvo. 

Os objetos tecnicos sao urn prolongamento da atividade 
humana neles concretizada. 0 gesto tecnico, enquanto as:ao efi
caz, pressupoe uma escura, uma harmonia em relas:ao a paisagem 
e aos materiais com os quais se trabalha, e nao a imposis:ao de uma 
vontade soberana que se dirige a natureza e as coisas para dar 
forma a uma materia inerte e sem vida. Numa carra enderes;ada a 
Jacques Derrida em julho de 1982, discutindo a fundas:ao do 
Colegio de Filosofia em Paris, 0 fil6sofo Gilbert Simondon evoca 
urn modo de perceps:ao dos objetos tecnicos no qual a fusao 
intercateg6rica entre tecnica e estetica determina a sua insers:ao na 
paisagem. Como ensina Simondon, compreender as ciencias e as 
tecnicas implica sensibilizar-se para as possibilidades de abertura 
para 0 mundo que elas operam. Condis:ao essencial para estabele
cer uma relas:ao de conhecimento e de respeito com os seres hu
manos; relas:ao que passa necessariamente pelo conhecimento e 
pelo respeito das coisas. 

Hermetes Reis de Araujo 
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Quando vemos com olhos desencantados a atual siruas:ao do 
Brasil, e espantoso constatar 0 desencontro que toma conta de tudo, 
como se a vida e a sociedade desse pais estivessem sendo sacudidas por 
fors:as que levarn a ruprura. Tais tensoes se manifestam numa crise 
evidente e crescente que toma a forma da instabilidade politica, de 
enormes desequilibrios economicos, de tremenda injustis;a social, de 
desastres ambientais, de decadencia moral. Mas hi uma dimensao 
menos visfvel que tambem e afetada por esse processo poderoso: em 
seu recente livro, Dialitica do colonizariio, Alfredo Bosi recorre a pala
vra "desintegras:[o" para nomear 0 que esra acontecendo na cultura 
brasileira. 1 

o pais parece enveredar pelo caminho da ruptura. E quanto 
mais as coisas se fragmentam, mais a elite brasileira, bern como 0 

sistema politico no seu todo, parecem tornados por uma exasperas:[o 
que Bosi chama de "obsessao do descompasso", aquela que mede a 
disclncia entre 0 Brasil e as sociedades capitalistas avans;adas. Tal ob
sessao domina a mente de economistas, politicos, homens de mfdia, 
empresarios e professores universitirios, expressando-se como a sfn
drome da modernizas:[o. A modernizas:[o e necessaria, urgente e cru
cial; numa palavra: a salvas:[o. 

BOSI, A, Dialitica da coloniza;iio, Sao Paulo, Cia. das Lerras, 1993, pp. 347 e ss. 
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Embora aparentemente imperativa, sera que a moderniza,ao 
vai ocorrer? E 0 que ela realmente significa? Talvez a desintegra,ao 
brasileira seja principalmente urn efeito colateral da integra,ao do 
pais na economia global contempoclnea. Bosi nora, contudo, que os 
nossos social-democratas e neoliberais nao pareeem dispostos a consi
derar a dependencia externa e a participa,ao do Brasil no sistema 
global; a obsessao do descompasso os mantem pensando no que esra 
faltando, e nao no que efetivamente existe. Eo que esra suposramente 
falrando e a moderna cultura ocidenral, a cultura capitalisra, que po
deria levar ao desenvolvimento. Assim, a razao do subdesenvolvimento 
nao deve ser procurada na condi,ao neocolonial do pais, mas no com
portamento atrasado do povo e na "cultura nacional". 0 problema 
nao e 0 sistema, 0 problema e 0 homem. Os brasileiros precisam 
mudar, ficar modernos. 

Talvez a necessidade da moderniza,ao seja a contrapartida cul
tural do "ajuste estrutural" da economia a que a sociedade esra sendo 
submetida. E como 0 ajuste estrutural, a moderniza,ao rambem po
deria implicar a aceira,ao de que tudo piore ... para melhorar - velhas 
estruturas, padroes e costumes, velhos modos de pensar e de viver 
devem ser desmantelados para que surja uma sociedade capiralista 
eficiente e verdadeira. Para os social-democraras e neoliberais, a crise 
brasileira nao e fruro de uma forc;a capitalisra levada a produzir a 
ruptura do pais para veneer; muito ao contcirio, em seu entender, tal 
forc;a ainda nao e forte 0 suficiente - por isso tudo di errado, e por 
isso e preciso conrar com a energia e a adesao dos brasileiros para 
preencher 0 que falta. Em outras palavras, a obsessao do descompasso 
e uma eterna corrida entre dois palos: de urn lado, a sociedade capita
lista existente, cujos efeitos capitalistas sao no enranto negados; de 
outro, uma sociedade capiralisra avanc;ada, ideal e inatingfvel, que 
poderia existir, mas nao existe. E talvez seja precisamente esse 0 tru
que atraves do qual 0 capiralismo funciona, num pais periferico como 
o Brasil: os efeitos ruptores objetivos se transformam numa deficien-
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cia subjetiva que s6 poderia ser superada atraves da adesao ao sistema. 
Como se os brasileiros fossem prisioneiros de urn esrado de paralisia 
que os forc;a a repetir indefinidamente para si pr6prios: N6s somos 0 

que nao somos; e nao somos 0 que somos. 

A obsessao do descompasso pareee ser a derradeira manifesra
,ao da mente colonizada, agudamente pereebida por Franz Fanon e 
outros. Isso ficou evidente, uma vez mais, em maio de 1993, quando 
o Congresso brasileiro VOtou a Lei das Patentes. 

Presidindo urn seminirio sobre "Direitos de propriedade inte
lectual, culturas indigenas e conserva,ao da biodiversidade"2, Sir 
Crispin TIckell, personalidade influente da politica ambienral em ni
vel internacional, observou que os paises ricos em especies vegetais e 
animais deveriam esrar trarando deste assunto com 0 maior cuidado, 
se nao quiserem se encontrar em condi,ao subordinada daqui a dez 
ou quinze anos. 0 comentirio de Sir Crispin significava, evidente
mente, que as na0es industrializadas esrao se preparando para assu
mir 0 controle dos recursos da biodiversidade que neeessitam e nao 
possuem. Mas as mentes colonizadas do pais lider em megadiversidade 
nao pensaram assim. 

A lei brasileira de Propriedade Industrial, de 1971, nao conee
dia direitos de patente para medicamentos, alimentos, quimicos e 
ligas. Em meados da decada de 70, a industria de sementes 
multinacional tentou promover urn projeto de lei de patenteamento 
de variedades vegetais, mas fracassou em 1977 quando, temendo a 
monopoliza,ao, agronomos e professores desencadearam urna cam
panha contra 0 "Escindalo das sementes".' Dez anos depois, 0 con-

2 Organizado pela Foundation for Ethnobiology e realizado no Sr. Anne's College, 
Oxford, 14 de maio de 1993. 
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texto havia muclado consideravelmente e 0 Brasil estava mais vulne
ravel do que nunca. Em contraparticla, as cotpora,oes fiumaceuticas, 

agroqufmicas e de petr6leo, que haviam fortalecido seus lacros para 
controlat a produ<;ao de fertilizantes e sementes, agora visavam 0 de
senvolvimento da biotecnologia. Para dominat 0 biomercado emer

gente 0 sistema de patentes se revelata crucial. Assim, em 1987, aten

dendo a urn pedido cia indUstria f.umaceutica americana, Washing

ton conclamou Brasflia a reconsiderat a legislac;ao de patentes; mas 
como prevaleceu a inercia e surgiratn resistencias, no ano seguinte os 
Estados Unidos impuseram san,oes comerciais contra as exporta,oes 

brasileiras, que duratam ate a administrac;ao Collor, que prometeu 
fuzer aproVat urn C6digo de Propriedade Industrial "adequado", em 
1989.4 

Os Estados Unidos queriam a protec;ao de patentes para pro
duros e processos qufmicos e f.umaceuticos. 0 presidente Collor en
viou ao Congresso urn projeto de lei propondo muito mais do que 
Ihe havia sido pedido; mas 0 turbilhao polftico no qual 0 governo 

acabou caindo nao deu ao Legislativo tempo, ou vontade, de aprovi-
10. Em dezembro de 1992, sob a iminente ameac;a de novas retalia
,oes contra todo urn conjunto de mercadorias tradicionalmente ex

portadas pata os Estados Unidos, os dirigentes brasileiros remodela
ram 0 projeto de lei e tentaram conciliat os interesses das corpora,oes 
transnacionais com os cia indUstria local afetados pela mudanc;a.5 Agora, 
o Congresso tinha em maos uma nova versao do projeto de lei, bern 

como a proposta anterior de Collor, rebatizada projeto Ney Lopes 

3 PASCHOAL, A. D., "Patenteamento de sementes: uma lis:ao da hist6ria", in 
Lunenberger, J. et aI., Politica e meio ambiente, Porto Alegre, Mercado Aberto
Funda<;>o Wilson Pinheiro. 1986. pp. 43·47. 

4 SOTERO, P., "EUA colocarn a Brasil nalista negra", in 0 Estadode S. Paulo. 1° de 
maio de 1993. pp. 12-13. 

5 BATISTA, P. N., "Patentes - como chegar ao Primeiro Mundo", in Folha de 
S. Paul~ 17 de abril de 1993. p. 3. 
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depois de sucessivas modifica~oes; enfim, os crfticos das duas propos
tas reuniram-se numa ampla coalizao e formalizaram suas sugestoes 
numa "Emencla cia Salva~ Nacional". 

Segundo algumas indica,oes, 0 projeto Ney Lopes ~eria sido 
escrito pela Interf.uma, urna associac;ao de laborat6rios americanos e 
eutopeus, cujo objetivo principal era a promoc;ao do sistema de pa

tentes no Brasil.6 Ele assegurava todo tipo de direitos e privilegios aos 
interessados no sistema de patentes, inclufa a biotecnologia na prote

c;ao, e concedia 0 monop6lio de importac;ao aqueles que houvessem 
patenteado urn processo ou produro no exterior. As corpora,oes trans
nacionais ficavam portanto liberadas cia obrigac;ao de investir no pals 

se quisessem explorat urna patente? 0 projeto governamental reco
nhecia 0 patenteamento de qufmicos, medicamentos e biotecnologia, 
mas excluia 0 monop61io de importac;ao e acrescentava as no,oes de 

abuso de direito e do poder economico e de niio-atendimento do 
mercado nacional.8 A "Emencla cia Salvac;ao Nacional" rejeitava 0 
patenteamento de medicamentos, qufmicos e alimentos em nome 
dos interesses cia indUstria nacional, se opunha ao patenteamento de 
seres vivos e reivindicava uma lei sepatacla pata a biotecnologia.9 

A cena estava montada pata 0 confronto. Em linhas gerais, 

a propOSta governamental era apoiada pelos partidos politicos de 
centro-direita e pelos industriais. A coaliziio da "Emenda da Sal
vac;ao Nacional" reunia a esquerda (PT, PDT, PSB, PCdoB), a 

conservadora associac;ao de propriet:irios rurais UDR, as organi-

6 REBELO, A., "Patentes: resistir a mais esta bataIha", in A ki de propriedtu,k indus
trial em debate, Caderno 7, Campinas, Adunicarnp, julho 1992, p. 11. 

7 Ver "Carta de Campinas - Manifesto popular pela liberdade do usa do conhecimen
to"; JoIy, CA, "0 projeto de lei 824/91 e a universidade"; e VIDAL, J. W. B., 
"Salta para 0 abismo", in REBELO, A., op. cit. 

8 BATISTA. P. N .. an. cit .. p. 3. 

9 ALVES, M. M., "Patemes de seres vivos", in a Estatio de S. Paulo, 15 de abril de 
1993. p. 2. 
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za~iies nao-governamentais ambientais, a comunidade cientifica 
(atraves da SBPC) e algumas institui~6es de pesquisa estatais, como 
a Embrapa. 0 projeto Ney Lopes contava com 0 apoio do PFL, 
da Interfarma, da Camara Americana de Comercio de Sao Paulo 
e, last but not least, da embaixada americana, bern como de grande 
parte da midia brasileira. 1O 

Evidentemente, a moderniza~o foi 0 principal tema escolhido 
para lan~ uma campanba em prol de uma lei de patentes permissi
va. 0 presidente Collor havia feito da questao uma das prioridades de 
seu governo, porque ela supostamente abriria as porras do exclusivo 
clube dos paises do Primeiro Mundo. Aprovando a lei, os brasileiros 
teriam a oportunidade de mostrar a comunidade internacional sua 
vontade de romper com 0 passado e seu recente comprometimento 
com a moderniza~o. 0 governo Collor caiu; entretanto, tal intuito 
permaneceu intacto: numa de suas primeiras entrevisras como novo 
ministro das Rela¢es Exteriores, Fernando Hentique Cardoso decla
rou que a legisla~o das patentes era a prioridade numero 1: "Nao 
podemos continuar agindo com mentalidade de subdesenvolvidos. 
Por exemplo, nao vejo razao para nao aprovarmos no Brasil uma le
gisla~o de patentes."" 

Entretanto, a importancia da moderniza~o como obsessao 
do descompasso s6 apareceu em sua plenitude quando 0 projeto 
de lei foi votado. A revista Vlja deu 0 tom: 0 brasileiro tern a 
oportunidade unica de ingressar no caminho do mundo civiliza
do e de desvencilhar-se do pirata que habira dentro dele. 0 brasi-

10 LEITE, R. c., "Patentes e press6es norte-americanas", in Folha de S. Paulo, abril de 
1993; 'l\1ian<;. contra 0 progresso", in 0 Estatio de S. Paulo, 15 de .bril de 1993, p. 
3; ALVES, M. M., art. cit.; "camara Ameticana pede toletancia", in a Estado de S. 
Paulo, 10. de maio de 1993, p. 13; "Qual futuro nos aguarcla?", in Folha da Mata 
Virgem, Ano 2, no.4, abril de 1993. p. 6; CANDOTII, E., "De patentes e casca 
gtossa", in Folha de S. Paulo, 16 de abril de 1993. p. 3. 

11 Entrevista a Josias de Souza e Gilberta Dimenstein, in Folha de S. Paulo. 2 de 
janeiro de 1993. p. 7. 
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leiro e subdesenvolvido porque e desonesto, irresponsavel, e sem· 
pre determinado a levar vantagem em qualquer circunstancia; pO! 
essa razao, nao queria pagar os direitos de propriedade intelectual. 
Mas agora 0 brasileiro pode redimir-se ... 12 

o argumento soa quase infantil; funciona, no enta~to, quan
do e retomado e repercutido por toda a midia e se torna uma 
intensa a~o de culpabiliza~o. Nessa perspectiva, todo aquele que 
se op6e ao sistema de patentes e suspeito de atraso, de nacionalis
mo antiquado ou de conivencia com a corrup~o. A desinform~o 
e a manipula~o fazem parte, evidentemente, das regras habituais 
do jogo politico; mas os metodos coercitivos empregados sugerem 
que havia muita incerteza: para garantir 0 maximo efeito possivel, 
a campanha foi refors:ada primeiro por novos rumores de san~6es 
contra as tradicionais export~6es brasileiras para os Estados Uni
dos, e em seguida pe!o anuncio de que 0 Brasil havia sido incluido 
na temida "Priority country list" americana. 

A pressao de Washington surtiu efeito. A 6 de maio de 1993, 
urn acordo de lideres partidirios aprovou a nova Lei de Proprieda
de Industrial. Medicamentos, alimentos, quimicos e produros e 
processos biotecnol6gicos agora podem ser patenteados; micror
ganismos fabricados e modificados s6 podem ser patenteados quan
do relacionados com urn processo industrial especifico concebido 
para urn produto especifico; 0 monop6lio de importa~ao foi rejei
tado. Na semana seguinte, 0 ministro brasileiro das Rela~6es Ex
teriores contou ao responsive! pelo comercio exterior da Casa Bran
ca, Mickey Kantor, que a nova lei "atende a 85% das exigencias da 
comunidade internacional" e prometeu renegociar os ponros que 
pudessem ferir os interesses das empresas americanasY 

12 "Um. lei para arnansar pirat.,". Veja, 14 de .bril de 1993. pp. 76-83. 

13 SILVA. C. E. L.. "Fernando Henrique defende lei nos EVA". in Folha de S. Paulo, 
11 de maio de 1993. 
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Dias antes, Paulo Nogueira Batista, embaixador brasileiro jun

to ao GATT e it Organizac;ao Mundial de Propriedade Intelecrual, 
diplomata respeitado por seus conhecimentos da quesclo ambiental e 
particularmente da biodiversidade, escreveu urn artigo nos jornais 
intitulado "Patentes - Como chegar ao Primeiro Mundo". Batista 

questionava ate que ponto a lei de patentes proposta por Collor cons

tiruia de fato instrumento de modernizac;ao e de inserc;ao do Brasil na 

economia mundial. Em seu entender, a protec;ao patentaria s6 deve
ria ser ampliada junto com 0 aumento dos deveres do patenteado de 
investir no pals para explorar a pr6pria patente ou de vender a tecno

logia patenteada a flrmas brasileiras. 0 embaixador visava principal
mente a biotecnologia, cujas inven¢es p0deriam partir de recursos 
nacionais. Seu ultimo paragrafo advertia 0 leitor: "Na pressa de che

gar ao Primeiro Mundo, e preciso ter cuidado para nao legislarmos 
atabalhoadamente e enveredarmos por caminhos que possam nos 
condenar definitivamente ao Terceiro."14 

o medo das ameac;:as norte-americanas e a obsessao do 

descompasso levaram a mente colonizada it submissao e it inferiorida
de. Agora 0 pais !ider da megadiversidade pode ser integrado ao 
biomercado, de acordo com os designios do capitalismo global. 0 
epis6dio todo tern urn significado simb6lico: a soberania brasileira foi 
seriamente ferida. Entretanto, e preciso enfatizar que 0 mais impor

tante e a exposic;ao da riqueza vital do pais a urn novo tipo de apropri

ac;ao, "'traves de novos metodos de predac;ao. E tal possibilidade nao 
concerne apenas aos brasileiros. 

Em 1949, logo ap6s a guerra, urn fil6sofo japones escreveu 
algumas palavras decisivas sobre 0 que deve ser feito em tempos de 

14 BATISTA, P. N .. arr. cit., p. 3. 
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crise e ruprura: "Sem uma vontade voltada para 0 fururo, 0 confronto 
com 0 passado nao pode ser realizado satisfatoriamente; nem hi ver

dadeira vontade de fururo sem responsabilidade para com os ances
trais. Hoje, para n6s, japoneses, recobrar essa vontade prim~)fdial e 
nossa tarefa mais fundamental."15 "Eis nosso caminho para 0 futuro

a ocidentalizac;ao - e ao mesmo tempo nosso caminho para 0 passado 
_ reconexao com a tradic;ao. A quesclo e recobrar a criatividade que 

intermedia 0 passado para 0 futuro e 0 fururo para 0 passado (mas 
C .) "16 nao restaurar uma era que se rOl . 

As palavras de Keiji Nishitani sao indicativas do caminho que 

conduz it verdadeira modernizac;ao: ocidentalizac;ao e reconex1io com 
a tradic;ao. Para a mente colonizada, conrudo, elas nao fazem sentido. 

A mente colonizada abomina 0 passado, especialmente 0 passado nao

colonizado dos povos indigenas; mais ainda, a obsessao do descompasso 
impede-a de reconhecer 0 que e vilido na tradic;ao, pois ela esra sem
pre partindo do que falta, e nao do que realmente existe. Os olhos 

colonizados nao podem ver valor algum no pais - principalmente 0 
valor de sua biodiversidade e de sua sociodiversidade. Num certo 
sentido, 0 Brasil ainda esra para ser descoberto ou redescoberto ... pe
los brasileiros e, acima de rudo, por uma elite que parece nao realizar 

ou saber onde ele esra. 
o sentimento de que 0 Brasil ainda esra para ser descoberto ou 

redescoberto emerge, por exemplo, quando se Ie a esplendida abertu
ra do livro de Edward O. Wilson, The Diversity ofLifi. 0 bi610go esta 

imerso na escuridao da floresta amazonica durante uma noite de tem
pestade: "Perto de mim eu sabia que morcegos haviam voado atraves 

das copas das mores em busca de frutos, que cobras das palmeiras, 

prontas para 0 bote, haviam se enroscado nas ralzes das orquideas, 

15 NISHITANI, K, Th< &lfov<rcoming of Nihilism, (Tradu,ao de G. Parkes & S. 
Aihara). Nova York. State University of New York Press, 1990, p. 177. 

16 Idem, p. 179. 
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que as on<;as haviam passado pela margem do rio; em tomo deles Ii 
estavam 800 especies de mores, mais do que as nativas em toda a 
America do Norte; e mil especies de borboletas, 6% de toda a fauna 
do mundo, esperavam a aurora. Das orquideas do lugar sabiamos 
muito pouco. Dos mosquitos e besouros quase nada, dos fungos nada, 
da maior parte dos organismos nada. Cinco mil tipos de bacterias 

poderiam ser encontrados num punhado de terra, e deles nao sabia
mos absolutamente nada. Isto era a selva no sentido quinhentista do 
termo, tal como deve ter se forcnado nas mentes dos exploradores 
portugueses, com seu interior ainda amplamente inexplorado e cheio 
de plantas e animais estranhos, geradores de mitos. De urn lugar des
tes 0 piedoso naturalista enviaria longas e respeitosas cartas a seus 
protetores reais sobre as maravilhas do novo mundo como testemu
nho da gl6ria de Deus. E eu pensei: ainda hi tempo para ver esta terra 
desse modo."l7 

Assombrado com a riqueza da vida amaronica, Edward Wil
son se ve como urn homem do Renascimento descobrindo urn novo 
mundo, cuja diversidade ainda esca para ser conhecida e, mais impor
tante, salva. Mas tambem e possivel ser urn renascentista num outro 
sentido, se lembrarmos que os homens do seculo XVI, alem de serem 
impelidos para urn mundo novo, eram compelidos a buscar uma 
reconexao com os Antigos, com suas origens. Nesse sentido, os brasi
leiros contempocineos deveriam redescobrir 0 pais; mas em vez de 
procurar suas origens num passado remoto, eles tern a sorte extraor
diniria de enconrra-Ias vivas aqui e agora: podem reatar 0 contato 
rom a natureza e com os quase duzentos povos indigenas que ainda 
vivem no Brasil; podem descobrir que, nesta terra, tradic;ao significa 
uma cerra relac;ao entre cultura e natureza. 

17 WILSON. E. 0 .. Th< DivtTSity of Lift. Landees. Allen Lane. The Penguin Peess. 
1992. p. 7. 
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A bio e a sociodiversidade estao inextricavelmente interligadas. 
Ambas continuam sob amea<;a de extinc;ao, muito embora esteja fi
cando cada vez mais evidente quao importantes elas sao, 03.0 como 
sobrevivencia de urn passado remoto, mas como urn legado critico e 
precioso que a hurnanidade pode precisar se quiser ter urn &ruro. Por 
essa razao, em tempos de crescente crise ambienral global, aurnenta a 
consciencia da necessidade urgente de se salvar a biodiversidade e, 
numa escala menor, a sociodiversidade. 

No entanto, a biodiversidade s6 pode ser salva caso a socio
diversidade tambem 0 seja. 0 antrop610go Eduardo Viveiros de Cas
tro nos lembra que 0 destino da floresta nao pode ser dissociado do 
que acontece com os povos da floresta. lB Davi Yanomami completa 0 
quadro quando adverte seus ouvintes no Senado: "Nao e s6 os 
Yanomami que morrem. Todos vamos morrer juntos. Quando a fu
ma<;a encher 0 peito do ceu ele vai ficar tambem morrendo, como 
urn Yanomami. ( ... ) N6s queremos contar tudo isso para os brancos, 
mas eles 03.0 escutam. Eles sao outra gente, e nao entendem. Eu acho 
que eles nao querem prestar atenc;ao. Eles pensam: 'Esta gente esci 
simplesmente mentindo'. E assim que eles pensam. Mas n6s nao esta
mos mentindo. Eles nao sabem destas coisas. Nao hi pajes entre. os 
brancos, e por isso. E por isso que eles pensam assim ... "l9 

Ate mesmo por egoismo 0 homem modemo deveria estar inte
ressado na preservac;ao da bio-sociodiversidade brasileira. A questao 
transcende de muito 0 nivel nacional. Mas precisamente porque ad
quiriu uma dimensao global, ela mostra como 0 pais e unico e porque 
os brasileiros poderiam encontrar no presente urn potencial viral ca
paz de intermediar 0 passado para 0 futuro e 0 fururo para 0 passado. 

18 CASTRO, E. v., "Prefacio ... , in Arnr, R & Schwartzman, S. Um artiftcio organico 
- Transifiio na AmazOnia e ambientalismo, Rio de Janeiro, Rocco, 1992, pp. 13-23. 

19 YANOMNvO, D. K, "Xawara: 0 ouro canibal e a queda do ceu" (depoimenro), in 
Yanomami: A tot:/qs os povos ria terra, Sao Paulo, CCPY-Cedi-Cimi-NDI. Ac;ao pe1a 
Cidadania. julho 1990. pp. 11-12. 
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Nesse sentido, a questao da bio-sociodiversidade poderia ser 0 veiculo 
para a ocidentalizac;:ao e reconexiio com a tradic;:ao. 

Infelizmente essa questao central ficou totalmente exclulda das 
discuss6es sobre a lei das patentes, que foi amplamente dominada por 

considerac;6es economicas imediatistas estreiras ou irresponsaveis. 
Entretanto, alguns especialistas pensam que 0 sistema de patentes 

estabelece uma moldura legal que permite novas formas de desenvol

vimento economico, respeitando mais 0 meio ambiente e aqueles 

que sempre tomaram conta dele. Assim, 0 sistema de patentes pode
ria ajudar a proteger a bio-sociodiversidade de uma explorac;:ao preda
t6ria, na medida em que os recursos geneticos de plantas e animais 

seriam aproveitados em bases sustenciveis, e que 0 saber tradicional 
dos povos da floresta seria reconhecido e receberia justa compensa
c;:ao, quando empregados em produtos ou processos biotecnol6gicos.20 

Tal abordagem e freqiientemente reiterada nos drculos acade
micos e ambientalistas quando se discute a relac;:ao entre biodiver

sidade e biotecnologia. Mas como poderia a bio-sociodiversidade ser 
salva atraves do sistema de patentes? Timothy Swanson, Diretor de 
Pesquisa de Economia Ambiental na Universidade de Cambridge, 
formula a mais ousada das propostas sobre 0 assunto.2! 

20 Ver, por exemplo, POSEY, D., "Intellectual property rights and just compensation 
for indigenous knowledge", in Anthropology Today, vol 6 no 4, agOStO 1990,. pp. 
13-16. Para urn pomo de vista cetico sobre 0 assumo, cf. 0 interessante anigo de 
HERMITIE, M. A., "Les aborigenes, les «chasseurs de genes» ... et Ie marche", in 
Le Moncle Diplomatique, no. 455, fevereiro 1992, p. 25. Para uma primeira avalia
~ao da moldura legal internacional POSt Rio-92 com vistas a preserva'iao da 
biodiversidade, ver REDGWELL, C, "Has the Earth been saved? A legal evaluation 
of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development", in 
Environmental Politics, vol. 1, no. 4, Londres, Frank Cass & Co., inverno 1992, 
pp. 262-267. 

21 SWANSON, T., "Economics of a Biodiversity Convention", in Ambio, vol. XXI, 
nO 3, Special issue: Economics of Biodiversity Loss, Estocolmo, Royal Swedish 
Academy of Sciences, maio 1992, pp. 250-257. 
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Swanson concebe 0 esgotamento da biodiversidade global como 

uma conseqiiencia de urn processo de conversao no qual os diversos 
recursos biol6gicos sao deslocados por outros que geram beneflcios 
globais menores, mas beneflcios privados maiores. Para promover tal 
co!l.versao, as for<;as economicas empregam tres metodos principais: 
substituic;:ao, especializac;:ao e globalizac;:ao; todos pressup6e a desvalo

rizac;:ao sistematica dos recursos da bio-sociodiversidade. Em sua opi

niao, isto ocorre porque tanto 0 mercado quanto as pollticas publicas 
nao conseguem atribuir urn valor apropriado para dois servic;os es
senciais que os diversos recursos realmente prestam: informac;:ao e 
seguranc;a. Com efeito, para Swanson, "urn dos mais imporrantes 
servic;os prestados pela diversidade e a informac;:ao. A presenc;a da va
riac;:ao e informac;:ao, e a ausencia de informac;:ao, uniformidade. A 

diversidade encontrada em organismos biol6gicos e, porranto, gera

dora de informac;:ao. "22 

A questao que se coloca e: como 0 mercado lida com tal infor

mac;:ao? Parece que ela pode ser "extremamente valiosa" para a indus

tria biotecnol6gica; mas ao mesmo tempo, parece tambem ser muito 
. diflcil conferir valor de mercado a informac;:ao em sua forma mais 

pura, porque aqueles que desejam adquirir esse servic;o sao capazes de 
faze-Io sem pagar por sua gerac;:ao. Assim, a tarefa nao pode ser deixa
da para as for<;as do mercado. 0 que dizer do Estado nacional? Swanson 
entreve uma possibilidade que as pollticas publicas deixaram de ado

tar ... e ela concerne precisamente aos paises que implantaram 0 siste

ma de patentes! 
Antes de tudo, ele lembra que 0 prop6sito do sistema legal 

conhecido como Direitos de Propriedade Intelectual e ptoteger os 

investimentos geradores de informac;:ao; este vincula os investimentos 
na criac;:ao de informac;:ao aos fluxos de rendimentos obtidos do uso 
dessa informac;:ao. Swanson explica como funciona: "Especificamen-

22 Idem, p. 253. 
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te, 0 governo concede 0 direito de monop6lio para a comercializa~o 
de uma gama particular de bens tangiveis a lim de compensar uma 
pessoa pelos investimentos que foram evidentemente efetuados na 
gera~o de informa~o. Tais direitos de prote~o de mercado ( ... ) pro
piciam portanto uma base para compensar tanto os investimentos 
informacionais do passado, quanto os que seriio feitos nessa area. "23 

Tal sistema e usado, por exemplo, para conferir urn valor ao 
software dos computadores. Swanson, entao, pergunta: por que nao 
recompensar a gera~o de informa~o da biodiversidade? 0 econo
mista observa que, para 0 legislador, pouco importa se a informa~o 
valiosa teci sido derivada de urn conhecimento de plantas ou de com
putadores - alinal, as investiga¢es sobre materiais biol6gicos pode 
ser tao util quanto as investiga~oes sobre miquinas. Mas, principal
mente, no entender de Swanson, "Nao hi fundamento conceitual 
para a distin~o que tern sido feita entre investimentos informacionais 
em recursos naturais e em recursos fabricados pelo homem. Como 
tambem nao hi nenhum fundamento pcitico para a distin~o entre 
ambos. A cria~o e prote~o de urn sistema de direitos de propriedade 
intelectual para a utilidade descoberta em recursos que ocorrem na
turalmente seria com cert= menos diflcil de estabelecer do que as 
tentativas de se fuzer 0 mesmo com 0 software dos computadores. 0 
recurso bisico - informa~o - e identico, e os recursos naturais sao 
provavelmente mais facilmente delinidos e contratualmente licencia
dos do que 0 produto software."24 

Infelizmente, a tendencia economica global nao parece interes
sada no que Swanson denomina "patente de recursos", 0 equivalente 
natural dos direitos de propriedade intelecrual. Atraves do International 
Board for Plant Genetic Research, os Estados nacionais esrao ate mesmo 
caminhando na dire~o oposta, aumentando portanto a disrancia entre 

23 Ibitkm. p. 254. 

24 Ibitkm. p. 255. 
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os recursos naturais e os fabricados pelo homem. Nesse sentido, esrao 
recusando a possibilidade da bio-sociodiversidade ser reconhecida como 

geradora de informa~o valiosa. 

Swanson e urn economista que tenta integrar meio ambiente e 
economia, expandindo 0 sistema de patentes ate 0 limite, e nao dei
xando nada do lado de fora. Em sua proposta, a narur= e os povos 
indigenas entrariam completamente no sistema economico global; 
mas parece que tal integra~o seria problemitica para a economia, 
porque ela poderia comprometer sua pr6pria validade e seus prin

cipios insustendveis. 
Suponhamos que a proposta de Swanson seja aceidvel: isto 

implicaria 0 reconhecimento da natur= como urn processo de pro
du~o; mas se 0 lizermos, poderiamos exigir urn cilculo dos custos da 
produ~o da natur=. Foi exatamente 0 que 0 inventor americano 
Richard Buckminster Fuller pediu a Fran~is de Chadenedes. 0 fa
moso ge610go do petr6leo escreveu enrao urn texto intitulado "A Pro
du~o de Petr6leo da Natureza"; seu cenario demonstrava que esse 
processo envolvia tempo e energia c6smica que, se calculado do mes
mo modo que se calcula 0 pre~ usual da eletricidade no varejo, esta
beleceria que 0 custo de urn galao de petr6leo seria superior a urn 
milMo de d6lares. Fuller tirou a conclusao necessaria: "Junte tal in
forma~o it descoberta de que aproximadamente 60% das pessoas 
empregadas nos Estados Unidos esrao trabalhando em tarefas que 
nao esrao produzindo nenhuma contribui~ para a vida. ( ... ) A maioria 
dos americanos vai trabalhar de autom6vel, provavelmente gastando 
em media quatro galoes por dia; desse modo, cada urn esri gastando 
quatro milhoes de d6lares do Universo c6smico-flsico real por dia 
sem produzir nenhuma riqu= que contribua para a vida do Univer
so flsico e que possa ser creditada no sistema de contabilidade expres-
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so no metabolismo energia-tempo, governando eternamente a rege
nera.,ao do Universo."25 

Evidentemente, 0 exemplo do petr6leo e extremo; no entanto, 
de revela os problemas que as sociedades capitalistas enfrentam no 
caso do esgotamento dos recursos. Alem disso, ralvez ele nos ajude a 
entender porque a proposta de Swanson de considerar a bio

sociodiversidade como aniloga ao software dos computadores nao 
poderia ser aceita pelas fors:as do mercado nem pelo Estado nacional. 
A analogia requer que abandonemos os conceitos dominantes de tec
nologia, de natureza e da articula.,ao entre tecnologia e natureza. Re
sumindo: a analogia exige a aceita.,ao de uma mudans:a paradigmacica 
que as fors:as do mercado nao desejam. E isso fica evidente quando 
consideramos quao desnaturadamente elas tratam a tecnologia, e prin
cipalmente a biotecnologia. 

Em seu classico livro sobre a filosofia das tecnicas, Gilbert 
Simondon explica a evolu~ao do objeto tecnico como um proces
so, no qual ele se torna cada vez mais concreto, ocupando um 
lugar intermediario entre 0 objeto natural e a representa.,ao cien
dfica. Nesse senti do, 0 objeto tecnico primitivo e abstrato, e a 
transla.,ao fisica de um sistema intelectual, enquanto que 0 objeto 
tecnico concreto se aptoxima do modo como os objetos naturais 
existem. '~traves da evolu~ao, escreve Simondon, tal objeto perde 
seu carater artificial: a artificialidade essencial de um objeto e de
vida ao fato de que 0 homem precisa intervir para manter 0 objeto 
existindo, protegendo-o contra 0 mundo natural e conferindo a 
de uma condi.,ao de existencia separada. A artificialidade nao e 
uma caracteristica que denota a origem fabricada do objeto por 
oposi.,ao a espontaneidade produtora da natureza; a artificialidade 
e 0 que existe dentro da a.,ao artificializadora do homem, nao 

25 BUCKMINSTER FULLER. R.. The Critical Path. Nova York. St. Marrin's Press. 
1981. pp. XXXIV e 262-263. 
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importando se a a.,ao intervem num objeto natural ou num obje

to inteiramente fabricado."26 
Simondon demonstra entao como a arcificializa.,ao de um ob

jeto natural produz efeitos opostos aos da concreciza.,ao teqtica; arra
yes de sua anilise, fica claro que 0 capiralismo escl desenvolvendo a 
biotecnologia de urn modo que perverte nao s6 a vida natural, mas 
tambem 0 curso tecnico. Em seu entender, uma flor criada em estufa, 
que s6 da peralas e nao pode gerar urn fruto, e a flor de uma planta 
artificializada - 0 homem desviou as fun~oes dessa planta de sua rea
liza.,ao coerente, e agora ela nao pode ser reproduzida sem interven
.,ao humana. 0 sistema primicivamente coerente de funcionamento 
biol6gico foi fracionado em fun0es independentes umas das outras, 
conectadas apenas peIos cuidados do jardineiro; a flora.,ao tornou-se 
flora.,ao pura, destacada, anomica; a planta floresce ate esgotar-se, 
sem produzir sementes; da perde sua capacidade inicial de resistir ao 
frio, a seca, a insola.,ao; as regula0es do objeto primitivamente natu
ral tornam-se as regula0es artificiais da estufa. Assim, a arcificializa.,ao 
e urn processo de abstra.,ao no objeto artificializado. Em contraparti
<fa, atraves da concreciza.,ao tecnica, 0 objeto inicialmente artificial 
torna-se cada vez mais similar ao objeto natural. De saida, tal objeto 
precisava de urn ambiente que 0 regulasse - um laborat6rio, uma 
oficina ou uma f.ibrica; gradualmente, porem, ele vai se concrecizan
do ate ser capaz de se liberar do ambiente artificial, porque sua coe
rencia interna aumenta, seu funcionamento e cada vez mais organiza
do, e ele e capaz de incorporar dinamicamente as suas fun0es 0 labo
rat6rio ao qual se encontrava associado. Agora 0 objeto concreto e 
similar ao objeto produzido espontaneamente; e sua rela.,ao com os 
outros objetos, tecnicos ou naturais, que se torna reguladora e permi
te a auto-manuten.,ao das condi~oes de funcionamento; ral objeto 

26 SIMON DON, G., Du mod( d'(xistena des obj(ts techniqu(s, Paris, Aubier

Montaigne. 1969. pp. 46-47. 
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nao esd. mais isolado - ele pode associar-se com outros objetos ou 
bastar-se a si mesmo, enquanto no infcio eta isolado e heteronomo. 

As conseqiiencias da analise de Simondon sobre os dois movi
mentos opostos - artificializa¢o do objeto natural versus concretiza
¢o do objeto tecnico - sao muito importantes. Antes de mais nada, 
porque revelam que a perversao da natureza attaves de procedimen

tos biotecnol6gicos nao e urn impetativo tecnico: natureza e tecnica 
sao captutadas numa espiral de crescente abstta¢o em virtude de 
motiva~6es humanas, economicas, de mercado. Assim, os economis
tas ambientalistas deveriam ser a1ertados de que a tecnologia tambem 
precisa ser salva, se quisermos salvar a bio-sociodiversidade. E e extre
mamente interessante observar que Simondon nos conclama a salvar 
o objeto tecnico do estado de a1iena¢o em que ele e mantido pelo 
sistema economico, numa entrevista onde salienta que os ecologistas 
estao tentando salvar 0 homem, mas nao dao aten¢o a tecnica.27 

o apelo de Simondon para que se salve 0 objeto tecnico pode 
soar estranho aos ambientalistas, cujas prioridades sao a natureza e 0 

homem. Mas talvez a salva¢o da natureza e da humanidade depen
dam de nossa capacidade de tambem salvar a tecnica e a tecnologia. 
Na concep¢o do fil6sofo, 0 objeto tecnico merece ser salvo porque 
tern valor intrfnseco, que resulta de uma concretiza¢o originada no 
homem, mas destinada a tornar-se urn analogo dos objetos naturais. 
Com ereito, 0 objeto tecnico e valioso porque e urn processo de in
ven¢o; e s6 como tal pode ser pensado como uma analogia da cria¢o 
natural. Entretanto, analogia nao significa identidade entre seres vi
vos e objetos recnicos auto-regulados, como os ciberneticistas costu
mavam inferir, e como Swanson parece aceitar quando postula uma 
identidade entre recursos informacionais getados pela natureza ou 
pelo homem; analogia 05.0 significa identidade porque os objetos na-

27 KECHKIAN, A., "Sauver l'objet technique - Entretien avec Gilbert Simondon", 
in Esprit, nO.76, Paris, abeil 1983, pp. 147-152. 
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turais sao concretos desde 0 infcio, enquanto os objetos tecnicos ten
dem Ii concretiza¢o. Aiem disso, embora a informa¢o seja urn con
ceito-chave tanto para Simondon como pata Swanson, a palavta nao 
tern 0 mesmo sentido. 0 economista ambientalista recorr~ it defini
¢o de informa¢o do fisico e a aplica aos organismos biol6gicos, pata 
dizer que a informa¢o e urn produto getado pela biodiversidade, 
bern como pela atividade tecnol6gica humana; e e esse produto que 
Swanson quer avaliar e proteger atraves das patentes. Simondon tam
bern adota a defini¢o de informa¢o das ciencias fisicas, e aplica-a 
aos organismos biol6gicos; entretanto, nao reduz 0 vital ao fisico; 
pata ele, em vez de urn produto que resulta de urn ttabalbo, a infor
ma¢o e uma semente atraves da qual objetos naturais e fabricados 

sao inventados e se concretizam. 
Como Swanson, Simondon tambem acolhe 0 patadigma tec

nol6gico, desta vez pata estudar a genese do indivlduo frsico e biol6-
gico. 0 fil6sofo escreve: "Seria preciso definir uma no¢o que Fosse 
valida pata pensar a individua¢o na natureza fisica tanto quanto na 
natureza viva, e em seguida para definir a diferencia¢o interna do ser 
vivo que prolonga sua individua¢o separando as fun0es vitais em 
fisiol6gicas e psfquicas. Ota, se retomamos 0 patadigma da tomada 
de fOrma tecnol6gica, encontramos uma no¢o que parece poder pas
sat de uma ordem de realidade a outta, em razao de seu carater pura
mente operat6rio, nao vinculado a esta ou aquela materia, e definin
do-se unicamente em rela¢o a urn regime energetico e estrutural: a 

-d'c -"28 no~o e mrorma~o. 
No entanto Simondon nao podia apoiar-se na no¢o de infor-

ma¢o tal como ela havia sido desenvolvida por Norbert Wiener, pois 
esta concerne apenas na transmissao de urn sinal attaves da modula-

28 SIMON DON, G., L'individu ~t sa gin?s~ physico-biologique, (L'individuation a fa 
lumi?r~ d~s notions d~ forme et d'information), Call. Epimethee. Paris, Presses 
Universitaires de France. 1964. p. 250. 
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.,ao de energia. Ocone que 0 sinal de informa.,ao nao e exclusiva
mente 0 que deve ser transmitido, mas tambem 0 que deve ser rece
bido, isto e, adquire urn sentido, tern alguma eficlcia para urn todo 
que tern seu proprio jeito de funcionar. Mas tal significado nao pode 

ser encontrado nem na saida nem na chegada: a infOrma.,ao so existe 

quando 0 emissor e 0 receptor do sinal formam urn sistema, cia existe 

entre as duas metades de urn sistema disparatado are entiio. A infor
ma.,ao e essa aptidao de relacionar que fornece uma resolu.,ao, uma 
integra.,ao; e a singularidade real atraves da qual uma energia poten

cial se atualiza, atraves da qual uma incompatibilidade e superada; a 
informa.,ao e a institui.,ao de uma comunica.,ao que COntem uma 
quantidade energetica e uma qualidade estrutural. 

o paradigma tecnologico e a no.,ao de informa.,ao permitiram 
que Simondon pensasse a ontogenese da individua.,ao nos campos da 
fisica, da biologia e da tecnologia. Em cada urn desses campos, a in

ven.,ao se cia quando a infOrma.,ao atua nessa realidade pre-individual, 
intermediaria, que 0 filosofo denomina "0 centto consistente do ser" 

essa realidade natural pre-vital tanto quanto pre-fisica a partir da qu~ 
a vida e a materia inerte sao geradas e tornam-se consistentes. Em seu 
entender, podemos ate assumir que, num certo sentido, a vida e a 
materia inerte podem ser tratadas como duas velocidades da evolu.,ao 

da realidade: partindo do centro, uma individua.,ao cipida e iterativa 
resulta na realidade flSica, enquanto uma individua.,ao demorada, 
progressivamente organizada, resulta em seres vivos.29 

Essa realidade natural fundamental, que testemunha uma cer
ta continuidade entre 0 ser vivo e a materia inerte tambem esci pre

sente e atuante na opera.,ao tecnica. Como mrma Simondon: "0 

objeto tecnico, pensado e construido pelo homem, nao se limita ape
nas a criar uma media.,ao entre 0 homem e a natureza; ele e urn misto 

29 Idem, p. 279. Ver tambem, Simondon, G., L'individuation psychique et colkctiv(. 
Pasis, Aubie. 1989, pp. 196-197. ' 
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escivel do humano e do natural, concern 0 humano e 0 natural; ele 

confere a seu conteudo humano uma estrutura semelhante ados ob
jetos naturais, e permite a inser.,ao no mundo das causas e dos efeitos 
naturais dessa realidade humana. ( ... ) A atividade tecnica ( ... ) vincula 

o homem a natureza ( ... )."" "0 ser tecnico so pode ser definido em 
termos de informa.,ao e de transforma.,ao das diferentes especies de 

energia ou de informa.,ao, isto e, de urn lado como veiculo de uma 
a.,ao que vai do homem ao universo, e de outro como veiculo de uma 

informa.,ao que vai do universo ao homem."31 

o paradigma tecnologico de Gilbert Simondon e sua no.,ao de 

informa.,ao sao da maior imporclncia se quisermos rever a c1assica 
oposi.,ao entre tecnologia e natureza. Infelizmente, nao houve tempo 
para comparar sua abordagem com as de outros pensadores que tam
bern desenvolvem seu paradigma tecnologico arraves da no.,ao de 
informa.,ao - Heidegger, por exemplo, provavelmente 0 primeiro a 
conceber a natureza como urn sistema de informa.,ao; ou Richard 
Buckminster Fuller, que pensou a natureza como urn processo tecno

logico; ou Susan Oyama, examinando as complexas rela¢es entre 0 

natural e 0 adquirido; ou finalmente James Lovelock, que estabeleceu 
a inextricabilidade entre os processos fisicos e biologicos, quando for

mulou a hip6tese de Gaia.32 

30 SIMONDON. G., Du mode ... , op. cit, p. 245. 

31 SIMONDON, G .• L·individuation. .. , op. cit. p. 283. 

32 HElD EGGER. M,. The Question Concerning Technology and other Essay" (Tradu
c;ao de W. Lovitt). N. York & Cambridge, Harper Torchbooks, Hasper & Row, 
1977, BUCKMINSTER FULLER, R., op. cit.; OYAMA, S., The Ontogeny ~f 
Information; Cambridge, Cambridge University Press, 1985; LOVELOCK, J., Gata 
- A new wok of lift on Earth, Oxford, Oxford University Press, 1987, 2" ed. e The 
Ages of Gaia - A biography of our living Earth, Oxford, Oxford University Press, 
paperback ed., 1991. 
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E possivel afirmar que tais teorias operam 0 apagamento das 
fronteiras tradicionais e a dissoluc;ao de polarizac;5es, mas nilo no sen
tido nefasto desenvolvido pela biotecnologia; muito ao contcirio, es
sas concep~6es impliearn e estimularn 0 respeito para com a natureza. 
Entretanto, se concentramos a atenc;ao no trabalho de Simondon, foi 
porque ele e particularmente poderoso para pensarmos uma relac;ao 

positiva entre a natureza e a tecnologia33 e articular, em termos coe
rentes, a necessidade de salvar a bio-sociodiversidade com a necessi
dade de salvar, tambem, a tecnologia. E, finalmente, porque ele nos 
da condic;5es de descobrir que a pr6pria salvac;ao poderia ser uma 
invenc;ao do homem e da natureza. 

A salvac;ao poderia ser 0 processo atraves do qual a natureza e a 
tecnologia, hoje aparentemente duas metades dfspares e incompati
veis da realidade, efetuariam uma resoluc;ao, uma integrac;ao, e for
mariam urn sistema. A salvac;ao poderia ser a invenc;ao cultural do 
humano acordando de seu sonho &ustiano de dominac;ao da nature
za, e que realizaria a sua condic;ao como urn agente informacional 
que permite ao mundo e ao homem vir-a-ser. Em poucas palavras: a 
salvac;ao poderia ser uma operac;ao tecnica. Mas ao mesmo tempo, e 
de modo bastante surpreendente, tal operac;ao tecnica tambem seria 
uma operac;ao religiosa, se lembrarmos que 0 tecnico habilitado para 
a tarefa e 0 descendente do remoto xamil. 

Com efeito, 0 primeiro tecnico e 0 paje, 0 medicine man, que 
surge na mais primitiva e originiria fase da relac;ao entre 0 homem e 
o mundo.34 Como escreve Simondon: "Podemos denominar essa pri
meira £ase fase magica, tomando a palavra no sentido mais geral, e 

33 Para alguns bdissimos exemplos, vee SIMONDON, G., "Sur Ia techno-esthetique", 
in Papiers du Colllge International de Philosophie, n° J 2. 

34 Sobre 0 xamanismo e a imporcancia do conhecimento curativo xamanistico, vee 
ELIADE, M., Ie chamanisme et les techniques archaiques de l'extase; Paris, Payot, 
1968, 2a ed, CORNFORD, EM., Principium sapientiae: the on'gins ofGruk 
philosophical though~ Cambridge, Cambridge University Press, 1952, DODDS, 
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considerando 0 modo de existencia magico como aquele que e pre
tecnico e pre-religioso, imediatamente acima de urna relac;ao que se-

. "35 0 f: 
ria simplesmente aquela do ser vivo com 0 seu melO. que az 
entilo 0 primeiro tecnico? 0 ftl6sofo revela que ele tr:r' p~ su~ ::0-
munidade urn elemento novO e insubstitulvel produzldo num diaJo
go direto com 0 mundo, urn elemento escondido ou inacessivel para 

'dad " - 36 a comunl e ate enta~. 
o xamil e 0 primeiro teenico. E talvez urn eco de sua &~ha 

ainda ressoe quando nos contam que uma tribo da Nova Zelandia 

aeredita que 0 aviiio foi criado por seus ances~7, e quando 0 xavante 
Jose Luis Tserete, ou ainda outrOS indios do Xingu, proclamam. que 
seus povos foram os verdadeiros inventores de toda sorte de obJetos 

tecnicos.38 

Diante de tal afirmac;ao, 0 homem moderno sorri com des-

demo Na verdade, e 0 sorriso do presun~so e do ignorante. Para que 
o leitor tire suas pr6prias conclus6es, convido-o a ouvir algum~ pala
vras de Elias Canetti. 0 premio Nobel esti dizendo que vlvemos 
num mundo cuja realidade se concretiza cada vez mais, urn mundo 
de realidade crescente: hoje existem muito mais coisas - nilo s6 nu
mericamente, hi mais pessoas e eoisas, mas tambem hi uma quallda
de imensamente maior. Como afirma Canetti, 0 velho, 0 novo e 0 

diferente fluem de toda parte. 0 velho refere-se as eulturas .do p~~a
do sendo cada vez mais desenterradas e colocadas a nOssa disposl~o; 

E R Th Greeks and the Irrational, Berkdey, University of California Press, 1966, 
p~~icula;mente 0 capitulo V; GUINZBURG, c., "On the European (re)discovery 

f h 
. Elementa vol.l Nova York, Harwooe Academic Publishers, 1993, 

osamanS,lfl " I'B'I' 
pp, 23~39; e diversos artigos de RIBEIRO, B. (coord.), Suma Emo ogtca rasl etra, 
J Etnobiologia. Petr6polis, Finep~Vozes, 1987, 2a ed, 

35 SIMONDON, G., Du mode ... op. cit., p. 156. 

36 SIMONDON, G., L'individuation ... op. cit .. pp. 261-262. 

37 KETCHKIAN, A" op. cit .. p. 152. 

38 Comunicac;:ao pessoal. 
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o novo, e claro, refere-se a prolifera¢o de aparelhos tecnol6gicos; 
finalmente, hi 0 diferente: 

'~o lado do velho e do novo, tarnbem mencionei 0 diferente 
. fluindo de toda parte. ( ... ) 0 estudo dos povos primitivos que ainda 
vivem: seu modo de vida material, suas estruturas sociais, seus credos 
e ritos, seus mitos. 0 numero de coisas totalmente diferentes, de 
achados cio ricos e estimulantes feitos pdos antrop610gos, e imenso. 
(.:.) Para ~im, pessoalmente, esse aumento da realidade e 0 que sig
nifica mats, porque adquiri-Io exige mais esfor~o do que a novidade 
banal, que e evidente para todo mundo. Mas tal aumento tarnbem 
reduz de modo muito salutar nossa arrogancia, que se excita com 0 
promiscuamente novo. Vejam os senhores, entre outras coisas, a gen
te e levado a reconhecer que tudo ja foi inventado nos mitos, que des 
sao noc;6es e desejos muito antigos que hoje espertamente realizarnos. 
No entanto estamos num estado lamencivd, quanto a nossa capaci
dade de mventar novos desejos e micos. Ficamos resmungando os 
vdhos como urn barulhento moinho de preces, e muitas vezes nem 
mesmo sabemos 0 que suas preces mecinicas significam. ( ... ) Final
mente, nao gostaria de descartar 0 fato de que 0 diferente - sobre 0 
qual estarnos apenas come~ndo a aprender - nao se refere unica
mente aos seres humanos. A vida que os animais sempre levaram 
agora tern urn seneido diferente para n6s. 0 conhecimento crescente 
de seus ritos e jogos, por exemplo, comprova que os animais, que 
declaramos oficialmente serem maquinas tres seculos atras, tern a1go 
semdhante a uma civiliza¢o, compacivd a nossa."39 

39 CANE:rI, E., "Realism and new reality", in Th~ Conscience ofWords & Earwitness, 
(Tradu,ao de]. Newgro,chel), Lendre" Picador, 1987, pp. 55·56. 

Seminirio realizado no Latin American Center, Saint Antony's College. Oxford. ju-
nho de 1993. . 
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Biotecnologia e Terceiro Mundo: interesses economicos, 
opc;;6es tecnicas e impacto socioeconomico 

Achim Seiler 

Este texto aborda algumas das oporrunidades e riscos que 
podem se apresentar para as sociedades do Sui, caso as novas 
biotecnologias sejam introduzidas e aplicadas em larga escala. 

Os nOVOS processos biotecnol6gicos, incluindo a enge
nharia genetica, dao lugar a uma am pia gama de aplica~~es na 
agricultura e na produ~ao industrial, mas as conseqiien~laS ,'0-
ciais destas inova~6es calcadas na tecnologia s6 serao lntelra
mente reconhecidas num periodo de anos ou decadas. As pri
meiras estimativas economicas preveem efeitos negativos sobre 
o emprego, com perdas da ordem de 50% (Galhar~i,. 1993: 17), 
mas ate agora s6 existem uns poucos estudos empmcos dlSPO
niveis concentrados em produtos agricolas especiftcos (cacau, 
baunilha, azeite, milho), e ate mesmo tais esrudos tendem a ser 

mais especulativos. 
A "biotecnologia" nao e nem uma disciplina nova nem urn 

campo espedftco da tecnologia como, digatnos, a microeletronic~. 
Ao contrario, a biotecnologia e todo urn espectro de novas teCnl
cas e metodos (= bio-tecnicas), que estao se influenciando e aper
fei~oando mutuamente cada vez mais, bern como mdhorando a 
eficicia de instrumentos estabelecidos, como por exemplo na area 
do melhoramento convencional. Ela pode ser melhor caracteriza-
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da como uma tecnologia-chave intersetorial que, muito provavel
mente, vai afetar todas as areas da industria da produ~ao e de 
servi~os no Norte, e, em seguida, afetar 0 Sui no espa~o de tempo 
de alguns anos. 

A aplica~ao das novas tecnicas - inclusive a engenharia ge
netica, que e uma abordagem muito controvertida em virtude de 
nossa falta de conhecimento sobre os riscos envolvidos _ visa ofe
recer produtos, processos e servi~os inovadores permeando uma 
ampla gama de setores agricolas e industriais. Ela compreende todo 
o setor alimenticio, a produ~o de equipamento medico para hu
manos e animais (kits de diagn6stico), metodos para 0 tratamento 
precoce de doen~s de plantas, vacinas, a produ~o de quimicos 
especializados em bioreatores ou em plantas industriais, a produ
~o de (bio)polfmeros a base de plantas ou micr6bios, a minera
~o bacteriana (biodepura~o), bern como todo 0 setor ambiental, 
como, por exemplo, a recupera~ao de areas contaminadas, a puri
fica~ao de agua potavel, a reciclagem de lixo organico e seu proces
samento para fins de a1imenta~ao e de forragem, 0 desenvolvi
mento de arbustos tolerantes a seca para a recupera~o de areas 
deserticas e a conten~ao de erosao, energias renovaveis, instala
~oes de biogas, e muito mais. 

As novas biotecnicas ja of ere cern muitas possibilidades de 
. minorar problemas prementes no Terceiro Mundo, principalmente 
sob 0 principio da engenharia genetica (metodos recombinantes), 
como atraves da d.pida multiplica~ao de material vegetal saudavel 
(isento de virus) ou da adapta~ao melhorada das safras ao seu meio 
ambiente geoclimatico especifico. 
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Expectativas inconsistentes 

As atitudes e previsoes relativas as oportunidades e aos 
riscos que a aplica~ao da biotecnologia moderna acarretara para 
o Terceiro Mundo divergem drasticamente. Enquanto os ad
vogados destas tecnicas partidarios das ciencias naturais pre
veem que a economia do Sui vai colher beneficios significati
vos e profetizam nao s6 a e1imina~ao da fome mas tambem, e 
quase que como urn efeito colateral, a solu~ao tecnica da maio
ria dos problemas ambientais, muitos especialistas continuam 
extremamente ceticos. Apontando para 0 fato de que os paises 
do Sui fazem parte de uma ordem economica mundial estrutu
ralmente injusta, e referindo-se ao faro de que as novas tecnicas 
sao predominantemente de dominio privado, tais especialistas 
ressaltam os significativos riscos e desvantagens socioeconomicos 
que a biotecnologia acarretaria - especial mente para as parce
las mais pobres da popula~ao. 

Se tais previsoes estiverem corretas, 0 grosso dos efeiros 
socioeconomicos adversos tera de ser suportado nas areas agri
colas com padroes de produ~ao em pequena escala, como, por 
exemplo, nos paises pobres daAfrica subsahariana. Alguns fun
cionarios das Na~oes Unidas ja estao avisando que a introdu
~ao da biotecnologia podera ter conseqiiencias profundas para 
os pobres do campo que vivem nessa parte do mundo. 

De modo geral, os dados relativos aos horizontes tempo
rais e as expectativas de mercado para as novas tecnicas sao 
pobres e contradit6rios. As razoes disso sao a dificuldade de 
distinguir c1aramente a biotecnologia da engenharia genetica 
ate mesmo na literatura especializada, os prazos no processo de 
desenvolvimento, a falta de c1areza com rela~ao ao quadro le
gal, e 0 segredo que circunda as decisoes de pesquisa e des en
volvimento da industria privada. 
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o alvo de diversas biotecnicas sao produtos agricolas es
pedficos (ver quadro p. 51), e seus provaveis efeiros poderiam 
se completar e se aperfeic;:oar mutuamente, mas tam bern pode
riam se anular mutuamente. Os projetos que visam a substi
tuic;:ao das exportac;:6es agricolas do Sui e a transferencia da pro
duc;:ao para 0 Norte sao solapados por esforc;:os - parcialmente 
promovidos pelos mesmos atores industriais - para aumentar 
os resultados agricolas nas economias do Sui, as vezes atraves 
da aplicac;:ao de biotecnicas bastante diferentes. Assim, em al
guns casos, a substituic;:ao de importac;:6es poderia ser factive/, 
tecnicamente falando, mas bastante irracional de urn ponto de 
vista economico. 

Embora seja largamente esperado que a extensa intro
duc;:ao de novos produtos e processos ira deslanchar nos pr6-
ximos anos (a partir de 1995), s6 umas poucas tentativas mar
ginais foram feitas pelas ciencias sociais para encontrar ma
neiras de valorizar os potenciais positivos e mini mizar os te
midos impactos negativos. Alem disso, hi disponiveis s6 uns 
poucos estudos de caso (a maioria e de estudos da OrT) tra
tan do das tecnicas usadas em projetos espedficos - 0 que sig
nifica que a base empirica ainda nao pode oferecer nenhuma 
conclusao de longo alcance. Entretanto, os observadores sao 
quase unanimes em considerar que as novas tecnicas poderiam 
provocar mudanc;:as nas estruturas social e economica, mu
danc;:as estas que poderiam ser mais profundas e ir mais longe 
do que qualquer transformac;:ao precedente causada pela tec
nologia. 
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Quadro: Prazos para aplicayao de duas categorias principais 
de biotecnologias para commodities selecionadas e valor cor
respondente das exportayoes afetadas de parses em desenvol

vimento, 

A. Tecnicas de cultura de tecidos e celulas 

Prazo para 
uso rotineiro 

Ate 1995 

1995·2000 

Depois de 2000 

Valor das 
exportac;Oes 
(US$ bilhoes) 

20.9 

21.2 

3,4 

B, Transgenese vegetal 

Prazo para 
uso rotineiro 

Ate 1995 
1995·2000 

Depois de 2000 

Valor das 
exportac;oes 
(US$ bilhOes) 

6.4 
17.5 

21,7 

Fonte: Sasson 1993:35 

Commodities afetadas 
(numero de paises em desenvolvi

mento exportadores) 

cafe (28). bananas/platanos (16). arroz (6). 
borracha (5). fumo (2). baunilha (2). 
mandioca (1). batatas (1) 
cana-de-ac;ucar/aQucar de beterraba (16), 
cacau (15). cM (4). soja (3). 61eo de 
palmeira (3). trigo (3). milho (2). girassol (1) 
algodao (15). cOco (10) 

Commodities afetadas 
(numero de paises em desenvolvi

mento exportadores) 

borracha (5). fumo (2). milho (1). batatas (1) 
ac;ucar de beterraba (16), bananas/ 
platanos (16). algodao (15). arroz (6). 
soja (3). mandioca (1) g'lrassol (1) 
cafe (27). cana·de·a,ucar (16). cacau (15). 
cOco (10). cM (4). 61eo de palmeira (3). 
trigo e polvilho (3) 

" Biotecnologia e agricultura 

No tocante ao setor agricola, espera-se que os resultados 
ambivalentes da Revoluc;:ao Verde ocorrerao uma segunda vez, 
embora com impactos sociais expressivamente aumentados. Mas 
em contraste com a Revoluc;:ao Verde, que se concentrou em ape-
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nas tres culturas alimentfcias principais (arroz, trigo e milho), as 
novas biotecnicas podem ser usadas para me!horar as caracteristi
cas de todas as plantas-alvo, 0 que significa que plantas genuina
mente de subsistencia, como mandioca e batata-doce, tambem 
poderiam ser afetadas. 

Enquanto na decada de setenta, os incrementos significati
vos na produ~o agricola s6 se tornaram factiveis quando os ambi
entes agricolas espedficos foram adaptados as necessidades de va
riedades de alto padrao produtivo, que haviam sido recentemente 
desenvolvidas (variedades que exigiam a instala~o de custosos sis
temas de irriga~o, bern como de grandes insumos em fertilizan
tes e pesticidas), as novas biotecnicas tornam possive! me!horar a 
adapta<;:ao de plantas ao seu entorno geoclimarico espedfico, e, 
desta maneira, atingir resultados maiores, valores nutritivos mais 
altos, m~ior durabilidade de conserva<;:ao, etc. 1sto tambem signi
fica que areas salgadas, rreqiientemente resultantes de sistemas de 
irriga<;:ao inadequados, poderiam ser novamente usadas para fina
lidades agricolas. 

Esta.nova abordagem para aumentar a produtividade agri
cola po~:na ser especialmente valiosa para aque!as regi6es e gru
pos SOCIalS que nunca foram atingidos pe!a Revolu<;:ao Verde, seja 
por raz6es geoclimaticas (impossibilidade de instalar sistemas de 
irriga~o) .ou soci~i~ (ausencia de acesso ao credito para comprar 
maqumana e peStlcldas). 1sto se aplica a todo 0 continente africa
no, com exce<;:ao do Quenia e de Zimbabue. Alem disso, a 
biotecno~ogia ta~bem poderia contribuir significativamente para 
urn padrao de agnculrura que Fosse mais sustenrave! e mais ecol6-
gico, b~m co~o para 0 reflorestamento de areas deserricas ou pro
pensas a erosao. 

Entretanto, em nitido contraste com a Revolu<;:ao Verde, os 
protagonistas centrais desta tecnologia nOva e altamente efetiva 
nao sao mais os centros de pesquisa agricola internacional semi-
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publicos (lARCs) do Grupo Consulrivo 1nternacional (CGlAR), 
que foram institucionalmente instalados no sistema das Na<;:6es 
Unidas e que asseguraram que 0 acesso aos resultados de suas pes
quisas Fosse aberro a todos os interessados. Ao contrario, os prota
gonistas centrais das inova<;:6es biotecnol6gicas sao as grandes trans
nacionais quimicas, farmaceuticas e alimendcias. Elas ja domi
nam a agenda da pesquisa internacional, disp6em dos quadros 
ciendficos mais qualificados e tern urn pape! central nas negocia-
0es sobre como modelar 0 quadro internacional para a aplica~o 
da nova biotecnologia, como e 0 caso, por exemplo, dos direitos 
de propriedade inte!ectual. 

Os crfticos sublinham 0 fato de que a atual dire~o do de
senvolvimento da biotecnologia agraria e dominada pe!a agenda 
de pesquisa dos paises industrializados. Assim, a maior preocupa
~o nao e a concretiza<;:ao do potencial que as novas tecnicas of ere
cern para combater a fome e a desnutri<;:ao de urn modo altamente 
espedfico e com alvos determinados, mas sim, quase que exclusi
vamente, os interesses do lucro das empresas do Norre. 

III 0 desenvolvimento tecnol6gico a servir;;o da industria 

o mais gritante exemplo desta principal tendencia da pes
quisa, ignorando alias amplamente as necessidades basicas dos paises 
do Terceiro Mundo, e 0 esfor<;:o obstinado de todas as companhias 
quimicas envolvidas em biotecnologia agd.ria, em nao me!horar a 
resistencia de plantas cultivadas contra pestes e doen<;:as, mas sim 
em aperfei<;:oar a tolerancia destas sementes contra pesticidas pro
duzidos pe!a mesma companhia. Esta "estrategia de pacote" asse
gurara retornos adicionais significativos para as empresas do Nor
te mas, provavelmente, conduzira a uma maior polui~o dos solos 
e da agua porave! com produtos quimicos. Alem disso, a pobreza 
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rural e 0 desemprego aumentarao, se tornarem-se obsoletos os 
empregos na agricultura que utilizam trabalho intensivo (como e 
o caso, por exemplo, dos ro<;ados), em conseqiiencia da aplica~ao 
de produtos quimicos combinada com sementes de alta qualidade 
"desenhadas" especialmente para se adaptarem a des. A atividade 
de ro~ar contribui com aproximadamente 30% do volume de tra
balho na agricultura do Terceiro Mundo e garante uma renda b:i
sica confiavel principalmente para as mulheres. 

Os paises do Sui estao muito inquietos com outras aborda
gens de pesquisa que visam a substitui~ao de quase todos os pro
dutos agricolas de exporta~ao importantes de suas regi6es (espe
ciarias, compostos vegetais de alto valor para medicamentos e ate 
mesmo cacau e cafe), e uma transferencia da produ¢o para 0 

Norte - seja atraves da aplica¢o de metodos da cultura de celulas 
e da tecnologia industrial de enzimas em biorreatores, seja atraves 
da inser~ao dos tra~os que Ihes interessam, via engenharia geneti
ca, e da produ¢o de compostos vegetais desejados em lavouras 
domesticas do Norte, como a colza, a soja e 0 fumo. Caso essas 
abordagens de pesquisa sejam bern sucedidas tecnicamente, 0 im
pacto socioeconomico e urn repentino declinio em importantes 
mercados de exporra¢o poderiam ser desastrosos para muitos paises 
do Terceiro Mundo. 

Aiem da possibilidade de produzirem biossinteticamente (nos 
biorreatores dos paises do Norte) compostos vegetais de grande 
valor, como a baunilha, as novas tecnicas of ere cern a op¢o de 
produzir commodities agricolas tanto para 0 setor alimenticio 
quanto para 0 nao alimenticio, com base em toda uma gama de 
substancias que estao se tornando cada vez mais intercambiaveis. 
Por exemplo: usando tecnicas de enzima, excelentes substitutos 
da manteiga de cacau podem ser produzidos com base em toda 
uma gama de oleos e gorduras derivados de plantas e animais (oleo 
de palmeira, oleo de soja, oleo de baleia, etc.), que ate agora esta-
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yam desconectados da produ¢o de cacau. Ha ja alguns anoS esta 
mesma tecnica (tecnologia de enzimas) vern sendo usada para pro
duzir urn amido ado<;ante a base de milho (HFCS), que esta subs
tituindo 0 a~ucar na industria de refrigerantes americ3.1).a e isto 
conduziu a urn forte declinio dos rendimentos de exporta~ao de 

alguns paises exportadores de cana-de-a~ucar. 

IV Crescente controle industrial sabre as mercados 

Tendo em vista 0 alto nivel de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento das companhias do Norte e 0 aperfei~oamento 
das op~6es tecnicas no processamento industrial, partic~larment~ 
no campo da tecnologia de enzimas, pode~se presuml~ ~ue val 
continuar crescendo 0 leque de materias-pnmas potenclals capa
zes de se tornarem a base da produ¢o de substitutos altamente 

rend.veis. 
Mercados mundiais esrao emergindo com base nos compo-

nentes, em virtude das possibilidades tecnicas de se reduzir os pro
dutos agricolas a seus componentes centrais (gorduras, carbohi
dratos, etc.), a fim de separar tais commodities e, entao, refina-Ias 
em noVOS alimentos ou produtos industriais. Tais mercados pode
riam entao ser reestruturados do lado da demanda e orientados 
para os interesses economicos das empresas. Isso implica que os 
tradicionais produtores dessas substancias b:isicas, mesmo que eles 
nunca tenham estado competindo, tornem-se cada vez mais inter
cambiaveis e possam ser manipulados uns contra os outros pelas 
empresas que ja controlam em larga medida as exporta~6es agri

colas de paises do Terceiro Mundo. 
"0 agricultor produtor de cacau em pequena escala de Gana 

ja nao esra mais competindo no mercado mundial de cacau com 
as fazendas de cacau da Indonesia e do Brasil, mas num mercado 
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mundial de gorduras com os cultivadores de coco da Taila.ndia e 
os palmeirais da Mal:isia, com 0 cultivo de azeitonas na area do 
Mediterraneo, as lavouras de colza no norte da Alemanha e, pro
vavelmente, com a frota pesqueira japonesa." (Flitner, 1991:81). 

Alem disso, atraves de bem-planejados investimentos em 
alian~as estrategicas ou em areas comerciais complementares, as 
empresas tambem sao capazes de estabelecer 0 controle institucio
nal sobre cadeias de produ~o inteiras, das sementes e do marketing 
dos pesticidas apropriados, atraves do cultivo dessas plantas, ate a 
colheita e 0 processamento p6s-colheita de produros agricolas. 

Na medida em que a aplica~ao da biotecnologia moderna 
resultara numa flexibilidade maior dos processos de produ~o, ela 
tambem facilitara 0 estabelecimento do controle industrial sobre 
cadeias de produ~o inteiras e possibilitara a integra~o vertical 
das areas comerciais recem-adquiridas, como, por exemplo, as 
empresas de sementes, a linha de produ~o principal do investi
dor. As novas tecnicas permitem adaptar com precisao sementes 
modernas altamente lucrativas, que sao vitais para 0 cultivo e a 
produ~o internacionalmente competitiva de commodities agri
colas, a pesticidas especificos. Isto significa que as caracteristicas 
da planta desejada s6 podem ser obtidas pelos agriculrores se eles 
se atem exatamente as instru~oes dadas pela industria de insu
mos agricolas sobre como usar que tipo de quimicos (ate mesmo 
a marca de fabrica), em que momento e em que concentra~ao. 
Do ponto de vista das empresas, torna-se possivel implantar vin
culos promocionais interessantes que as capacitam, atraves da 
aplica~ao de recursos tecnicos, a amarrar os enfraquecidos pro
dutores agricolas do Terceiro Mundo as suas estrategias econo
micas mais amplas. 
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V Controle-remoto global sobre 
a produr,:ao de commodities vegetais 

Ao incorporarem as companhias de sementes tradicionais, 
que as vezes possuem parcelas substanciais do mercado mundial, 
as transnacionais da quimica e da alimenta~o estao adquirindo 
automaticamente as redes de distribui~o de escala mundial, que 
foram construidas por essas empresas durante a Revolu~o Verde. 
Isro assegura que nao existam barreiras de entrada adicionais no 
mercado, e que as companhias sejam capazes de fornecer suas se
mentes especificas altamente rentaveis (ate mesmo com uma mar
ca estabelecida) aos compradores-alvo, confrontando assim rodo 
o cenario das recentes iniciativas politicas para franquear os mer
cados mundiais para produtos agricolas. 

Os processos de concentra~o e fusao no setor de sementes, 
que tem se evidenciado ha anos, bem poderiam levar a uma sicua
~o em que os pequenos fotnecedores desapareceriio do mercado 
mais cedo OU mais tarde e, junto com eles, as especies nativas 
raras. Em vez de um monte de variedades nativas, s6 restariio no 
mercado as uniformes variedades altamente rentaveis produzidas 
pelas empresas transnacionais, que terao sido equipadas bio
tecnologicamente com instru~oes operacionais para os agriculco
res. Tais instru<;:oes teriio de ser seguidas se 0 culcivo da planta 
quiser continuar internacionalmente competitivo, principalmen
te num pano de fundo em que aumenta 0 carater intercambiavel 
dos produrores. 

A crescente flexibilidade dos processos de produ~o atraves 
de processos biotecnol6gicos, somada ao controle internacional 
sobre cadeias de produ~o inteiras, conduzirao finalmente a uma 
roleta global das commodities (Fowler et ai., 1988:64) por meio 
da qual agriculrores de pequena escala mas tambem setores intei
ros de produros ou regioes de exporta~ao poderiam ser esmagados 

~acJ-laace c: 8:bilotecon-::m;13 e ComunlcacAo 
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entre as instru~oes tecnicas fornecidas pda industria de insumos 
agricolas que entregam sementes modificadas e as exigencias das 
empresas quimicas e de alimenta~ao que processam a colheita. Se 
os agricultores nao cultivarem as plantas de urn modo que se ade
que aos interesses economicos das empresas, nao conseguirao so
breviver. 

Quando os altos executivos das companhias chegarem a 
exercer controle remoto (Ruivenkamp, 1986: 89-101) sobre 0 cul
tivo de plantas atraves de sementes modificadas que portam ins
truc;6es tecno-econ6micas, e, assim, forem capazes de estabelecer 
regras unilaterais para a produ~o de commodities agricolas, os 
produtores do Terceiro Mundo, e especialmente os agricultores 
de pequena escala, nao terao 0 que dizer sobre esse assunto e nao 
disporao de urn nivel de transparencia do mercado que poderia 
lhes dar alguma margem de manobra contra a industria. Se levar
mos em conta principalmente a introdu~ao de lavouras industri
ais geneticamente engenheiradas, os agricultores do Terceiro Mun
do poderiam ate nem saber que tipo de produto e para qual fina
lidade des estao cultivando em seus campos. 

Ja parece ser impossivel estabdecer carteis de produtores 
para estabilizar as receitas de exporta~o, ou urn novo programa 
integrado de commodities adaptado aos padroes de intera~o do 
tipo da roleta, que poderiam levar em considera~ao a estrutura 
incalculavel dos emergentes mercados de componentes globais. 

VI A engenharia genetica como um processo de emula98.o 

As novas possibilidades de mudanc;:a dos locais de produc;:ao 
e de transformac;:ao dos produtos agricolas em agentes intercam
.biaveis, que os novos processos biotecnol6gicos tornaram possi
veis, serao ampliadas e significativamente realc;:adas pela introdu~o 
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da engenharia genetica. Isto fad com que a situa~ao do lado da 
demanda se torne ainda mais incalculavel e contribuid para 
piorar a situac;:ao dos fornecedores tradicionais das commodities 

agricolas. 
Novos atores estao surgindo agora do lado da oferta, pois 

no futuro sed. possivel produzir, atraves de organismos recombi
nantes, substancias quimicas ou farmaceuticas especializadas que 
sao importantes para a industria; sejam elas cultivares de plantas 
modificadas, organismos unicelulares ou materias-primas tradicio
nais que sintetizam biologicamente os compostos desejados e os 
expdem atraves das glandulas. Isto est:\. tornando os termos da 
competi~o completamente incalculaveis. Em conseqiiencia, es
tao se formando constelac;:oes de mercado ate entao inimaginaveis, 
ja que a aplicac;:ao da engenharia genetica levad. nao s6 it remo~o 
da barreira das especies mas tam bern it remo~o das distinc;:oes 
entre a produc;:ao de commodities baseada em animais e em vege
tais, entre os setores agricola e industrial e entre as areas indus
triais tradicionais. 

A industria de fermentac;:ao que lidera as aplicac;:oes pdticas 
de biorreatores poderia converter-se para a ptodu~o de compostos 
farmaceuticos, como ocorreu com as empresas Kirin e Suntory no 
Japao (Fowler et a1., 1988: 191). Os produtores de leite, it beiia da 
ruina depois da extensa aplica~o dos hormonios de crescimento 
bovino (BGH) e dos expressivos aumentos de produtividade que 
levaram it superproduc;:ao e a uma queda dos prec;:os dos manufa
turados, poderiam ser coagidos a induzir seus rebanhos a produzir 
substiincias medicinais de alto valor em pequenas quantidades, 
como por exemplo, interferons ou insulina humana. Neste caso 
espedfico eles estariam competindo com as plantac;:oes e a indus
tria de fermenta~o na biossintetiza~o e compostos importantes 
do ponto de vista farmaceurico. No caso preciso dos compostos 
quimicos especializados de alto valor, como por exemplo, fragran-
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cias caras e especiarias que tecnicamente poderiam ser produzidas 
em cultura de celulas mas cuja escala ainda niio e possive! em 
termos competitivos, os procedimentos biol6gico-moleculares da 
engenharia genetica permitem agora aumentar significativamente 
a produtividade de linhagens de celulas selecionadas e assim supe
rar, talvez em pouco tempo, 0 problema da escala. 

Os dirigentes do SuI, que ja tern de se confrontar com a 
dificuldade de avaliar 0 risco de mudan\'3-s potenciais da produ<;ao 
com base em informa<;:iio inadequada, pois precisam implementar 
a tempo as contramedidas necesscirias, nao sao mais capazes nem 
mesmo de fazer uma estimativa confiave! se e quando seus produ
tos agricolas podem ser substituidos, e se e quando vai come<;:ar a 
produ<;:iio de compostos vegetais espedficos nos biorreatores do 
Norte. 

VII Resumo 

Do que foi ressaltado acima pode-se afirmar que a aplica<;:ao 
dos novos metodos tecnicos provocara transforma<;:oes significati
vas no sistema internacional de produ<;:ao de commmodities, cujo 
alcance economico e impacto social nao podem ser estimados atual
mente. 

Embora as novas biotecnicas e metodos, particularmente 
sob 0 principio da engenharia genetica, ofere~ com certeza al
ternativas para mitigar problemas urgentes no Terceiro Mundo de 
urn modo comparativamente simples, como por exemplo, tor
nando disponive! material vegetal livre de virus, evitando assim 
perdas nas colheitas a e!e re!acionadas, a expectativa mais realista 
deve ser que, tendo em vista as estruturas do poder economico e 
os interesses existentes que determinariio em larga medida 0 de
senvolvimento posterior da biotecnologia, hayed em curto prazo 
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uma maior deteriora<;:iio da posi<;:iio de mercado dos atores do Ter
ceiro Mundo e urn agravamento das desigualdades sociais. Por 
outro lado, aumentariio 0 dominio economico e 0 poder politico 
de mercado da industria. 

Devido a superprodu<;:iio e ao declinio dos pre<;:o~ dos ma
nufaturados, a competi<;:iio crescente num contexto de mercados 
de exporta<;:iio enfraquecidos e a entrada de novos fornecedores 
numa situa<;:iio de mercado imprevisive!, os paises exportadores do 
Terceiro Mundo serao afetados negativamente, e as areas de agri
cultura em pequena escala viio sofrer mais do que todas as outras. 

Estudos economicos iniciais preveem perdas de emprego aci
rna de 50%, que entiio precisam ser compensadas atraves de uma 
diversifica<;:iio da esttutura de exporta<;:iio ou do implemento de sim
ples program as de aj uste. Mas a tentativa de compensar as exporta
<;:oes declinantes abrindo novos mercados s6 levara a uma maior 
deteriora<;:iio dos termos de comercio, tendo em vista a arual situa
<;:iio da divida e 0 protecionismo dos paises industrializados. 

Os paises negativamente afetados ficariio ainda mais ex
postos as recomenda<;:oes das institui<;:oes financeiras internacio
nais, para abrir, por exemplo, sua agricultura de exporta<;:iio ao 
cultivo de lavouras industriais geneticamente engenheiradas para 
o Norte. Se niio 0 fizerem e!es correm 0 risco de se tornarem 
isolados do mercado mundial em virtude das esperadas mudan
<;:as na produ<;:iio, especialmente nos casos em que prevalecem as 
estruturas da monocultura de exporta<;:ao. Com efeito, ate mes
mo os proponentes da mais ampla aplica<;:ao possive! das novas 
tecnicas - incluindo a engenharia genetica - estao seriamente 
preocupados porque, em contraste com a discussoes da decada 
de setenta sobre como reformular a ordem economica mundial, 
a questao em jogo no futuro pr6ximo nas negocia<;:oes comerci
ais Norte-SuI nao sera 0 "comercio eqiiitativo", mas 0 pr6prio 
comercio (Sasson, 1988: 255 ss). 
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VIII Conclus6es 

De saida, a principal preocupa<;lio dos criticos e, portanto, 
nao a propria tecnologia, muito embora existam realmente riscos 
tecnicos que ainda nao foram devidamente compreendidos, mas 
sim a transparencia inadequada dos esfor~os de pesquisa e desen
volvimento das empresas transnacionais e a forte tendencia rumo 
a apropria<;lio privada de materiais geneticos primarios e tecnicas 
de ponta, sob 0 controle das mesmas .empresas de que dependerao 
os mercados globais para as commodities agricolas. 

Por causa do carater predominantemente privado da 
biotecnologia e da orienta<;lio da agenda da pesquisa internacional 
que visa os interesses de maximiza~ao dos lucros de uma industria 
que disp6e da infra-estrutura de pesquisa mais eficiente e do pes
soal melhor formado, ja esta evidente que as deficiencias de uma 
ordem econ6mica mundial injusta estao, tanto estruturalmente 
quanto em temos de conteudo, construidas no atual processo de 
gera<;lio de tecnologia. 

Se nao houver uma visivel corre~ao no modo como a 
biotecnologia esta sendo modelada e nao ocorrerem interven~6es 
das institui~6es publicas de pesquisa para contrabalan~r os inte
resses privados na agenda da pesquisa, serao confirmados os te
mores dos criticos de que "a bio-revolu<;lio" vai repetir os resulta
d,os ambivalentes da Revolu<;lio Verde. Entretanto, desta vez 0 

impacto social sera ate maior, apesar do alto potencial para melho
rar a situa<;lio dos pobres que agora esta teoricamente disponivel 
sob a forma das novas tecnicas. 
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Hermetes Reis de Araujo 

Do lalex ao DNA 

No infcio deste seculo, quando 0 ciclo da borracha ama
zonica atingiu seu apogeu, 0 escritor Euclides da Cunha regis
trou, em toda a sua dimensao epica, a abertura de uma nova era: 
"A defini~ao dos ultimos aspectos da Amazonia sera 0 fecho de 
toda a Hist6ria Natural ... [ ... J a ultima pagina, ainda a escrever-se 
do Genese".' Em nossos dias, sob a pressao da engenharia geneti
ca e do biomercado, a Amazonia concentra as expectativas de ca
taloga~o final das formas de vida conhecidas pelo homem, e essas 
frases parecem soar como uma inquietante profecia. Elas anunciam 
urn novo tempo, no qual nao mais existem territ6rios e formas de 
vida cujas existencias nao sejam, de uma maneira ou de outra, 
influenciadas pela ciencia, pela tecnologia e pelos equipamentos 
do Estado e do mercado capitalistas. A industrializa~ao da borra
cha na segunda metade do seculo XIX, ao articular mundialmente 
a aplica~ao de tecnologias de ponta, uma rapida opera~ao de pe
netra~ao territorial e a canaliza~ao de urn fluxo massivo de mate
rias-primas, colocou, praticamente num s6 golpe, a maior floresta 
do mundo na 6rbita economica e geopolitica das sociedades in-

CUNHA, E .. "Outros contrastes e confromos", in Obra Completa. v. I, 2a ed., Rio 
de Janeiro, Nova Aguilar, 1995, pp. 493 e 495. 
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dustriais. Nos reIat6rios, artigos e ensaios realizados ap6s sua via
gem a Amazonia em 1905, 0 autor de Os Sertiies produziu urn 
testemunho dramatico do movimento de ocupa~ao da ultima gran
de fronteira de expansao do planeta. Nestes trabalhos, 0 ilustre 
escritor traduz 0 choque sofrido peIos modeIos cosmol6gicos do 
engenheiro positivista e do ge6grafo evolucionista na ocasiao de 
seu encontro com 0 mundo em transforma~o no interior do con
tinente americano. 

Como em outras regioes tropicais do planeta, este mo
mento deu lugar a urn encontro direto entre homens habitando 0 

tempo do mundo cosmopolita, do mercado internacional e dos 
meios de transporte e de comunica~o eIetromednicos, com ho
mens vivendo no neolitico. Se por urn lado este encontro inaugu
rou uma nova fase de enriquecimento para a cultura ocidental, 
por outro, seus desdobramentos representaram, e representam ain
da em nossos dias, uma verdadeira tragedia coletiva para as popu
la~oes nativas destas regioes. A partir do impulso gerado peIa eIe
va~ao do padrao de consumo das sociedades ocidentais e peIos 
avan~os tecnol6gicos que estao na base da industria da quimica 
das materias organicas naturais e da industria eIetrica, a floresta 
amazonica foi tomada de assalto por uma nova popula~o noma
de. Atraido peIo extrativismo da borracha, 0 seringueiro imigran
te, ao lado do caboclo e do indio domesticado, foi condenado ao 
isolamento e ao rude trabalho nas trilhas embrenhadas na mata 
para sangrar a Hevea brasilienses: a seringueira, arvore nativa da 
Amazonia e de cujo latex a borracha natural e extraida. 

Atraves de uma ocupa~o predat6ria e desordenada, nu
merosas trilhas devassaram a floresta, urn movimento de imigra
~ao em massa foi organizado para a extra~o da borracha e a cida
de de Manaus, uma das mais inacessiveis do mundo na epoca, 
cresceu e se urbanizou rapidamente. Em 1896; urn cabo sub fluvial 
de mais de 3.000 Ian instalado no rio Amazonas levou 0 teIegrafo 
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ate Manaus. A rede teIegrafica nacional atingiu a ultima capital da 
federa~ao ainda nao conectada. Mas as dificuldades de manuten
~o da linha mergulhada no imenso rio impunham uma lentidao 
ao trifico de informa~oes incompativeI com 0 ritmo das transa
~oes comerciais. 0 crescimento aceIerado do consumo mundial 
deu origem a instala~ao de urn sistema de comunica~oes ra
dioteIegrificas naAmazonia, urn dos primeiros do Brasil. Em 1911, 
em pleno boom das exporta~oes brasileiras, cinco esta~oes de 
radiotelegrafia, metade do total existente no pais, funcionavam 
entre os Estados do Para e do Amazonas. 2 Mas a posi~o privilegiada 
da Amazonia como principal produtora de borracha foi efemera, 
pois 0 extrativismo predat6rio nao foi capaz de fazer frente a cres
cente demanda mundial. Na epoca da Primeira Guerra, as planta
~oes industriais do sudeste asiatico, originadas do comercio e do 
contrabando de sementes e plantas daAmazonia iniciados desde a 
decada de 1870, superaram de maneira espetacular a produ~ao 
brasileira, provo cando a estagna~ao economica da regiao e a deca
den cia da cidade de Manaus. 

Hoje, as vesperas do centenario da monumental falencia 
da economia da borracha amazonica, a borracha natural volta a 
ter uma forte expressao no mercado internacional. Ela responde 
atualmente por quase 40% do consumo mundial total e sua pro
du~o e da ordem de 6 milhoes de toneIadas, contra aproximada
mente 10 milhoes da borracha sintetica. 0 aumento do consumo 
de preservativos e a crescente utiliza~o da borracha natural na 
industria aeronautica e automobilistica sao os principais fatores 

2 BRASIL. Repar,i,.o Getal do, Telegrapho" A Repartifiio Geral do, Telegrapho" 
memoria historica, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1909, pp. 41-42,104-107; 
LlBORlO, Pedro, as nossos servifos tekgraphicos civis durante 0 seculo. Da semaphora 
ao telephone e Mste ao 'sem flo", Rio de Janeiro, Off. Graph. do "Jornal do Brasil", 
1928, pp. 11-12; TELLES, P., Hi"oria do Engmharia no BrtUil v. 2 (s,culo XX), 
Rio de Janeiro, Clube de Eogenha,ialClavero, 1993, pp. 452·454. 
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de expansao da demanda: somente 0 pneu radial sem camera, por 
exemplo, que equipa a maior parte da frota automobilistica atual, 
contem entre 54% a 90% de borracba natural. Recentemente, no 
Brasil, a Camara dos Deputados aprovou urn projeto de subsidio 
financeiro para a produ<;iio de borracha com 0 objetivo de incen
tivar os produtores nacionais na disputa com a Asia. As planta~oes 
industriais do sudeste asiatico, contando apenas os maiores pro
dutores, Indonesia, Malasia e Tailandia, sao responsaveis por mais 
de 75% da produ~o mundial. Depois do fim da Guerra Fria a 
produ~o da borracha natural reconquistou urn lugar de destaque 
em rela~ao aos elastomeros sinteticos. A industria altamente 
poluente da borracha sintetica, criada, em grande parte, por meio 
de subven~oes e por motivos de seguran~a estrategica, come~ a 
ceder lugar a borracha natural. Novas pesquisas sobre a biologia 
da hevea estao em curso, englobando 0 aperfei~oamento tecnico 
das planta~oes e das formas de extra~o do latex e tam bern a pro
du~o de clones pela engenharia genetica. 3 

Entretanto, 0 que esta em jogo atualmente nao e somente 
urn retorno do interesse pela borracha natural. Pois a Amazonia 
nao e mais considerada, como na epoca do surgimento da indus
tria da quimica organica e dos pneumaticos, apenas uma Fonte de 
materias-primas. Ela representa a maior reserva da diversidade 
biol6gica do planeta. Assim, se urn polimero natural- aquele da 
borracha - foi urn dos principais responsaveis pelo surgimento da 
industria da quimica orgiinica e pela era dos plasticos, hoje e no-

3 JACOB, J.-L, D'AUZAC, J., PREVOT, J.-c. et SERIER, J.-B., "Une usine a 
caoutchouc natutd: I'hevea", in La &ch<rche, v. 26, nO 276, maio11995, pp. 538-
545; "Consumo mundial de borracha deve crescer 2% por ano", in Bo"achaAtua/' 
Ano II, nO 10, maio/97. pp. 22-23; "Camara aprova subsfdio par 8 anas para pra
dutares de barracha", in Bo"achaAtual, Ana II, nO 11, jul-aga/97, p. 33; "Produ
c;aa de barracha cleve crescer 20%", in Folha tk S. Paulo, 23/09197, p. 5-8; "Borra
cha tera subslclia para canter Asia", OLIVEIRA, R., "'Impartac;aa prejudica serin
galist,,", in Folha de S. Paulo, 05/03/97, p. 2-8 e p. 6-3. 
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vamente urn polimero - aquele representado pelo DNA - que 
condensa 0 futuro da biologia molecular e das biotecnologias. 
Naquela epoca como em nossos dias, a Amazonia ocupa urn lugar 
central numa hist6ria decisiva para 0 mundo contempor~eo. 

Compreender esta hist6ria implica retoma-la a partir da
quele momento inaugural testemunhado por Euclides da Cu
nha, quando, em fun~ao da borracha, se deu 0 primeiro encon
tro entre a f10resta amazonica, a ciencia do mundo industrial e 0 
mercado. 

A borracha, a qufmica e as novas materiais 

As aplica~oes industriais da borracha se multiplicaram a 
partir da descoberta do procedimento de vulcaniza~o em 1839. 
No decorrer da segunda metade do seculo XIX esta materia-prima 
acompanhava ji, por toda parte, 0 ferro, 0 vapor, 0 a~o e quase 
todo tipo de maquina industrial ou equipamento eletrico. Em 
fun~ao de sua plasticidade, elasticidade, impermeabilidade e pro
priedades isolantes, a borracha ocupa desde entao (antes mesmo 
de seu enorme consumo para a fabrica~o de pneus a partir de 
1890) urn lugar unico num mundo onde se intensificava cada vez 
mais 0 acoplamento entre homens e maquinas. Ela multiplicou as 
possibilidades de reuniao de materiais diferentes num mesmo ar
tefato tecnico, proporcionando mobilidade e f1exibilidade a inu
meros equipamentos e produtos industriais. Alem de se tornar 
rapidamente 0 material preferido na confec~o de juntas para 
maquinas a vapor, ela tambem come~ou a ser utilizada massiva
mente' em correias de transmissao, suspensao de vagoes, carda., 
amortecedores, na fabrica~o de sapatos, tecidos, acess6rios de ci
rurgia, sondas, seringas e ainda na fabrica~ao de preservativos, 
cujos pre~os baixaram de tal maneira com a vulcaniza~o que seu 
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uso se difundiu quase imediatamente.4 "Se dispunha assim de urn 
material cujas caracterfsticas permaneciam constantes apesar das 
mudanc;:as de temperatura, caracterfsticas as quais e!e era 0 unico 
a possuir. "5 Desde entao a borracha se torna pe<;:a essencial do 
mundo industrial, como sintetizou Com clareza 0 ge6grafo Aziz 
Ab'Saber: "Na hist6ria da percep¢o dos recursos naturais, a bor

racha tern 0 seu lugar a parte. A borracha entrou no desenvolvi
mento do processo industrial a partir dos meados do seculo passa
do, quando a tecnologia do ferro era onipresente e rotalizante. A 
estrada de ferro foi 0 produto mais vigoroso e universal de uma 
epoca que antecedeu 0 usa da borracha. Esta nao veio para subs
tituir nada, mas complementar quase tudO."6 

Antes mesmo do advento da era da e!etricidade industrial, 
os objetos tecnicos das sociedades termodinamicas adquirem uma 
nova flexibilidade e diversidade em fun<;:ao deste encontro entre a 
cultura do mundo industrial e 0 latex do cahutchu ("madeira que 
chora") dos indios daAmerica Central e do SuI. Urn material bern 
conhecido por esses povos e por e!es utilizado na fabrica¢o de 
numerosos objetos, recipientes, garrafas, vestimentas e calc;:ados 
imperme:iveis, e tambem empregado pe!os Maias, Astecas e indios 

4 DEAN, w., A luta pela bOn'acha no BrasiL' um estudo de historia ecoMgica (ttad. E. 
Brandao), Sao Paulo, Nobel, 1989, pp. 21-25, 29-32; KLINCKOWSTROEM, 
c., Nouvelle histoire des techniques (read. A. Marinie), Paris, Ed. du Sud, 1967, pp. 
381-388; MUNFORD, L., Technique et civilisation (ttad. D. Mouronnier), Paris, 
Ed. du Seuil, 1950, pp. 211-213; BULLOUGH, v., ''Technologie du caoutchouc 
et contraception" (trad. franc.), in Culture Technique, nO 10, juin 1983, pp. 162-
165; DERRY, T e WILLlANS, T, Hirtoria de La teenalagia. v. 2: desde 1750 hasta 
1900 (I) (trad. J. Howard), 8' ed., Madri, Siglo Veintiuno, 1986, pp. 769-772; 
ROBERTS, R., Descobertas acidentais em ci~ncias (tcad. A. Matos), 2a ed., Campi
nas, Papirus, 1995, pp. 75-78; JACOB, J.-L. et aI., ap. cit., pp. 539-540. 

5 DAUMAS, M., "La mise en oo.vre des matieres organiques naturelles", in DAUMAS, 
M. (die.), Histoire gtnerale des techniques, t. 4, Paris, PUF, 1978, p. 560. 

6 AB'SABER, A., "Warren Dean e a mem6ria de uma grande lura", in DEAN, W., 
op. cit. 
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das Antilhas na confec¢o de certas "bolotas saltadoras" do tama
nho de uma bola de futebol utilizadas em jogos rituais, cuja visao 
impressionou os espanh6is que acompanharam Crist6vao Colombo 
na ocasiao de sua segunda viagem a America (1493-1499). 0 in
teresse definitivo por sua descoberta foi despertado na Europa em 
fins do seculo XVIII, ap6s a expedi<;:ao do ge6grafo e naturalista 

frances Charles Marie de la Condamine pe!aAmerica do Sul (1735-
1744).7 

No decorrer da segunda metade do seculo XIX, 0 campo da 
quimica das materias orgiinicas, a exemplo da quimica mineral e da 
metalurgia, desenvolveu produtos e procedimentos de fabrica¢o que 
marcaram a abertura de numerosos setores industriais. De uma ma
neira an:iloga a celulose, substiincia vegetal cuja f6rmula estabe!ecida 
em meados do seculo proporcionou uma grande impulsao a quimica 
e a indUstria do pape! (na epoca em que surgiam os jornais de grande 
tiragem gra<;:as a linotipo e a rotativa), a borracha influenciou nao 
somente a indUstria quimica, mas tambem a produ¢o de numerosos 
objetos tecnicos e industriais. Ap6s a vulcaniza¢o sua uriliza¢o se 
espalhou rapidamente, atingindo desde os aperfei<;:oamentos intra-

7 TALADOIRE, E., "Les jeux de balle en Amerique precolombienne", in La 
Recherche, v. 26, no 272, jan. 1995, pp. 18-24; LEVY,]., "Connaissance du sysreme 
solaire", TATON, J. or HALPERIN-DONGHI, L., 'TAmerique espagnole", in 
TATON. R. (dir.). Histoire generale des sciences. t. 2. 2a ed., Paris. PUP, 1969, 
pp. 508-511 e p. 713, respectivamente; KLINCKOWSTROEM, c., ap. dt., pp. 
381-382; DEAN, w., ap. dt., pp. 30-33, 64-65. Urn dos pnnclpals ob)envos da 
viagem de la Condamine era medir um arco meridiano pe6ximo ao equador para 
confirmar a teoria de Newton sobre 0 achatamento da Terra em diret;ao aos p61os. 
A expedit;ao possibilitou tambem uma vasta catalogat;a,o. como por exemplo, uma 
das primeiras descrit;>es sistematicas das diversas variedades da more da quinina, a 
qual. no infcio do seculo XX. tornou-se urn dos produtos mais populares da indus
ttia farmacoutica mundial: LEENHARDT, J., KALFON, p', MATTELART, M. 
et A.. Les Ameriques Latines en France, Paris, Gallimard, 1992. pp. 30-32, 
SEVENET, T., "I:origine des medicaments aujourd'hui". in Revue du Palais de la 
Decouverte. nO special, dez. 1995. pp. 99-100. 
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duzidos nos equipamentos meclnicos e eletticos ate uma grande varie
dade de artigos de consumo cotidiano.8 

A abertura de novos campos na quimica acelerou toda uma 
serie de inovas:6es no mundo produtor de maquinas. Agindo como 
um catalisador de energias, a quimica da metade do seculo XIX 
comes:a a desenvolver novos materiais e novos metodos, contribuindo 

de maneira decisiva para 0 estabelecimento de uma influencia con
tinua e redproca entre as tecnicas. 0 laborat6rio se conjuga it fabri
ca, colocando em cena um novo acoplamento entre a ciencia e a 
indUstria. Um processo de acumulac;ao de ressonancias internas no 
conjunto tecnico do mundo industrial, afetando simultaneamente 
seus principais setores, da inicio a uma grande variedade de aperfei
<fOamentos e de transformas:6es que denominamos, retrospectiva
mente, Segunda Revoluc;ao Industrial. A partir de 1850 e ate 0 

inicio do seculo XX, ela iria caracterizar a Europa e em seguida os 
Estados Unidos. Desde entao assiste-se a um desenvolvimento cres
cente nos cinco setores de base da industria moderna: na produc;ao 
de energia (novos converso res como as turbinas hidciulicas e a va
por, motor eletrico, motor de explosao), na explorac;ao de recursos 
narurais (novas tecnicas e maquinas agricolas, fertilizantes artifici
ais, minerac;ao, petr6Ieo), nos materiais (produc;ao em massa do as:o, 
dinamite, cimento, aluminio, primeiros tateis artificiais, borracha), 
nos instrumentos do trabalho industrial (maquinas-ferramentas) e 
na organizac;ao do trabalho (taylorismo, fordismo)! 

8 DERRY, T. y WIUIANS, T., op. cit, pp. 770-772, ROBERTS, R, op. cit., pp. 
63-70, 100-101, DAUMAS, M., op. cit., pp. 557-573. 

9 GILLE, B., uLes [echniques de l'epoque moderne", in GILLE, B., Histoir~ d~s 
techniques, Paris, Gallimard, 1978, pp. 772-856; AIMONE, L. e OLMO, c., Les 
expositions univt:rs~Jks: 1751-1900 (uad. P. Olivier), Paris. Belin. 1993. pp. 147-
177; PERROT, M., "Les problemes de la main-d'O'lMe indusuidle", in DAUMAS, 
M., op. cit, r. 5, pp. 477-509; BELTRAN, A. er GRISET, p', Histoi,,,"s techniques 
aux XIX ~t xx: siecks. Paris, Armand Colin. 1990 
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Lewis Munford caracteriza este periodo da evoluc;ao tecno
politica europeia como sendo aquele onde a organizac;ao social da 
"mega-maquina" ingressou numa nova etapa, ap6s ter provocado uma 
corrida pela potencia tao totalitaria que representou a mais dramatica 
ruprura na hist6ria das rela<f6es dos homens com a natureza. Periodo 

que este autor chama de passagem da "fuse paleotecnica" para a "fuse 
neotecnica'" A primeira sendo constiruida, grosso modo, pelo "capi
talismo carbonifero", cuja base territorial e formada pela mina e pelos 
conjuntos industriais pesados. Os grandes conjuntos termodin;imicos, 
a produc;ao em massa, 0 ferro, 0 fogo, 0 vapor e urn incessante au
mento do consumo de energia impulsionaram os homens a explorar 
"as profundezas abissais da concepc;ao quantitativa da vida, movida 
pelo desejo de potencia e regulada unicamente pelo conflito entre 
uma unidade de potencia, individuo, classe ou estado, com uma ou
tra unidade de potencia. [ ... J Ac;ao e reac;ao eram duas fors:as iguais e 
de sentido contcirio."IO 

A fase neotecnica tern a pesada estrutura anterior como 
base e intensifica ainda mais a produs:ao em massa e a estandarti
zas:ao do mundo. Mas, atraves de um processo de saturac;ao, ela 
encaminha tambem um novo desenvolvimento das formas tecni
cas e comes:a a colocar em cena um saber quimico mais elaborado, 
novos materiais e maquinas modeladas pelos organismos vivos e 
pela fisiologia, ao inves de serem concebidas unicamente sob 0 

paradigma mecanicista. Os novos materiais, a inovac;ao cientifica, 
a eletricidade, 0 dinamo, a central eletrica, 0 transporte e a con

servac;ao da energia, 0 motor de explosao, os equipamentos de 
comunica<;3.o eletromecanicos, 0 cinema e 0 advento de uma nova 

concepc;ao da informac;ao, da potencia e da mobilidade vem se 
acrescentar ao mundo industrial, introduzindo novos valores este
ticos, eticos e funcionais. "A unificas:ao da luz e da eletricidade 

10 In op. cit .. pp. 143-193 (cira,oes: pp. 192-193). 
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por Clerk-Maxwell e talvez 0 simbolo mais significativo desta nova 
fase, assim como a unifica~ao da massa e da energia por Einstein 
trazia teoricamente sua conclusao, a potencia atomica. As finas 
discrimina~6es das cores de Monet e dos impressionistas traba
Ihando a ceu aberto e a luz do sol, se repetem nos laborat6rios."" 

Calor, energia, luz, ciencia, desvelamento da natureza, 
dominio tecnico. 0 estudo dos fenomenos luminosos pela analise 
espectral fazia progredir 0 conhecimento das estruturas de base da 
materia, enquanro a seda, a celulose e a borracha abriam a via do 
saber sobre a composi~o intima das materias organicas. Em fun
~o de suas aplica~6es industriais, estes materiais tiveram uma 
importancia central no estabelecimento dos primeiros conheci
mentos sobre a estrutura quimica das grandes moleculas. Na se
gunda metade do seculo XIX, a organiza~ao molecular dos 
polimeros naturais se torna conhecida pelos quimicos. No decor
rer dos decenios seguintes, a continua~ao das pesquisas neste cam
po permitiu a elabora~ao das primeiras materias plasticas e fibras 
artificiais. Entretanto, ainda no final do seculo, "estes enormes 
compostos eram considerados materiais amorfos e este estado nao 
permitia nenhuma interpreta~o fisico-qulmica de suas proprie
dades como 0 alongamento, a elasticidade, a resistencia a ruptura, 
a faculdade de fia~ao, etc."12 

o afinamento tecnico da espectroscopia, da fotometria e 
do estudo da irradia~ao calorlfica fez avan~r a compreensao da 
natureza das liga~6es no interior das moleculas ou entre molecu
las. Na epoca sabia-se que os "corpos simples", excitados pelo ca
lor ou por uma falsca eletrica podiam, de acordo com as circuns-

11 Ibid.. pp. 194-237 (cita,.o: p. 222). 

12 ROSMORDUC, J., Une histoire de fa physique et de fa chimie. De Thalh a Einstein, 
Paris. Ed. du Seuil. 1985. pp. 156-165: Roberts. R .• op. cit .• pp. 120-123; 
DAUMAS, M., "Des materiaux artificiels aux produits de synthese", in DAUMAS. 
M .. op. cit. t. 4. p. 685 (cira,.o). 
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tancias, absorver ou emitir uma luz espedfica. Esta, por sua vez, 
decomposta em suas frequencias constituintes, impressiona urn 
suporte fotografico e revela "uma verdadeira assinatura do ele
mento qulmico, urn conjunto de raios, de linhas de intens.idade e 
frequencia caracterlstica."13 Atraves do estudo dos fenomenos lu
minosos produziu-se uma imagem em nossa escala da estrutura 
intima da materia. 14 0 conhecimento dos altos polimeros se apro
fundou, abrindo 0 vasto campo das macromoleculas obtidas por 
polimeriza~o industrial. No final dos anos 1920, ele iria come~ar 
a povoar 0 mundo com novos objetos e produtos industriais. 15 

No que se refere a borracha, as pesquisas visando obter urn 
substituto sintetico eram ja bastantes intensas no come~o do secu-
10 em fun~o de sua crescente demanda. Elas se desenvolvem com 
a Primeira Guerra e se aceleram ainda mais na epoca da Segunda 
Guerra Mundial, quando as borrachas sinteticas se imp6em no 
mercado devido as dificuldades de importa~ao. Mas a borracha 
natural e a sintetica sao, de faro, produtos diferentes, nao se pres
tando sempre aos mesmos usos. As malhas isoprenicas que com
p6em a borracha sintetica formam uma longa molecula filiforme, 
enquanto que na natural elas formam uma rede de correntes late
rais e sinuosas que se prolongam em todos os sentidos. Se alguns 
elastomeros sinteticos sao, por exemplo, muito mais resistentes 
que a borracha natural para usos em altas temperaturas, por outro 

13 PRIGOGINE,I. et STENGERS, I., La nouvelle alliance: metamorphose de fa science, 
2" ed., Paris, Gallimard. 1986. p. 302. 

14 BOHR, N., Physique atomique (t connaissance humaine, (trad. E. Bauer e R. 
Omnes). Paris. Gallimard. 1991. pp. 168-173.297-305; ROSMORDUC. J .. op. 
cit .• pp. 196-212. 

15 GENNES. P.-G. er BADOZ. J .. Les objets fragiles. Paris. Pion. 1994. pp. 29-30. 
42-43; DAUMAS, M., "Des materiaux artificiels aux produits de synthese", in 0p. 
cit .. pp. 684-693; ROBERTS. R.. op. cit. pp. 78-89; BELTRAN. A. er GR1SET, 
P.. op. cit. pp. 79-80; JACOB. J.-L. er aI .• op. cit .• p. 540. 
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lado, esta ultima possui uma maior diversidade de aplicac;:6es em 
func;:ao de sua flexibilidade, elasticidade e custos de produc;:ao.16 

Com 0 surgimento destes novos materiais, uma nova reali
dade fisico-quimica adquire direito de cidadania na cultura cien
tifica. Num belo estudo consagrado ao problema da classificac;:ao 
da "riqueza criativa das materias moles", 0 fil6sofo Francrois 

Dagognet observa que "os fil6sofos aceitaram sobretudo os «s6Ii
dos» que os introduziam a geometria (Platao) e a uma clara 
ontologia; por vezes eles entraram em acordo ou bern sobre 0 Ii
quido (uma nota de heraclitismo), ou bern sobre a poeira (em 
vista de um atomismo primeiro, ingenuo mas ja critico, questio
nando a noc;:ao de corpo estavel e regular). Eles privilegiaram ain
da as fumac;:as, os ares e os p6s (numa perspectiva de alquimista) 
mas jamais as «lamas»." Entretanto, no comec;:o do seculo XX, 
como salienta 0 fil6sofo, os "estados mesamorfos" ingressaram no 
mundo das ciencias, das artes e da industria, transformando nossa 
percepc;:ao da natureza, dos homens e das coisas. 17 

As pesquisas sobre a estrutura atomica e a emergencia de uma 
nova populac;:ao de elementos quimicos colocaram 0 pensamento ci
entifico diante desta mistura basal de continuidade e descontinuida
de que jaz nas profundezas das coisas: os "corpos simples", sao, de 
faro, esquemas dinamicos de forc;:as e de entidades subatomicas cuja 
compreensao implica 0 reconhecimento de urn valor ontol6gico as 
rela<;:6es que constituem os fenomenos. A ideia de urn espac;:o absolu-

16 BENSAUDE-VINCENT, B. et STENGERS, 1., Histoi" de La chimie, Paris, La 
Decouverte, 1993, pp. 241-242, 249-257 (em 1950, a borracha natural represen
tava 75% do consumo mundial e respondia por cerca de urn ter~o deste no come'Yo 
da decada de 1970, p. 253); GENNES, P'-G. et BADOZ, J., op. cit., pp. 21-28; 
DEAN, W, op. cit, pp. 25, 30, 201. 

17 In Corps Rijlichis, Paris, Odile Jacob, 1990, pp. 92-121 (cita",o: p. 101). Sobre a 
evolu~o e a aplicac;ao do conhecimento ffsico-qufrnico das "materias moles", ver 
tambem GENNES, P'-G. et BADOZ, J .. op. cit .. pp. 21-140. 

76 

o MERCADO, A FLORESTA E A CI~NCIA DO MUNDO INDUSTRIAL 

ro, contendo corpos simples agindo a disclncia num meio neutro, e 
substituida por urn saber cientifico no qual os fenomenos sao vistos 
como tendo lugar num espac;:o complexo. As intera<;:6es entre 0 ato
mo e 0 campo eletromagnetico abrem a via de acesso a uma natureza 
percebida sob 0 registro do acontecimento e da probabilidade.18 

Se por urn lado 0 universo cientifico perde em estabilidade, 

por ontro, ele se alarga consideravelmente. As interac;:6es entre os ele
mentos, assim como os pr6prios elementos, comec;:am a ser definidos 
como processos, como atividades. ''A atividade quimica tern, com 
efeito, 0 privilegio de se inscrever na materia, de criar moleculas sus
cetiveis de se tornarem elas pr6prias atrizes de novos tipos de hist6-
ria."19 As rea¢es quimicas, fenomenos intrinsecamente irreversiveis, 
possuem urn tempo pr6prio: a partir desta epoca, coloca-se a questao 
da natureza como atividade, rompendo-se a visao que a percebia como 
o reino das interac;:oes meclnicas de uma materia inanimada. "N6s 
devemos partir do acontecimento como unidade ultima do fenome
no natural", escreveu urn fil6sofo que no comec;:o do nosso seculo 
estabeleceu as bases da 16gica matematica moderna.20 

18 Sobre a constru~ao do conceita de campo (como realidade ffsica independence de 
tada subscancia material) e sobre a identifica~ao conceitual da massa e da energia 
(convertibilidade rnassa-energia lurninosa) na ffsica da virada do seculo: BALIBAR, 
E, Galil!e, Newton 1m par Einstein.' espace et rtiativiti, 3a ed., Paris, PUP, 1990, 
pp. 80-86, 103-117 e, da rnesrna amora, Einstein 1905 : de l'tther awe quanta, 
Paris, PUF, 1992, pp. 90-96, 106-125. Sobre a "explosao dernografica" dos ele
mentos qufmicos a partir do seculo XIX, os debates em tomo de urna nota~ao 
unificadora para a qufrnica e em tacno das propriedades da materia, como a radio
atividade: BENSAUDE-VINCENT, B., "Mendeleive: histoire d'une decouverte", 
in SERRES, M. (ed.), Elements d'histoire des sciences, Paris, Bordas, 1989, pp. 
448·467; ROBERTS, op. cit., pp. 176-185. 

19 PRIGOGINE, I. et STENGERS, I.. Entre Ie temps et i'tterniti, 2a ed., Paris, 
Flammarion, 1992, p. 180. 

20 "Urn acontecirnento esd. em reia'Yao com tudo aquilo que e, em particular com 
[odos os outrOS acontecirnentos": WHITEHEAD, A., Science and the Modern World 
[1925], Londres. Free Association Books, 1985. 
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A interac;ao com as informac;:6es vindas de fora, caracteris
tica essencial dos seres vivos, passa a ser reconhecida como com
ponente fundamental da realidade ffsico-quimica. Uma nova rela
c;:iio com a materia comec;:a a ser estabelecida, modificando pro
fundamente a hist6ria humana da natureza. Ao tempo "espacia
lizado" da ffsica classica, que reduzia 0 tempo ao movimento e ao 
deslocamento (aos quais a materia seria indiferente), a ciencia da 
virada do seculo XIX para 0 seculo XX acrescenta 0 tempo da 
durac;ao para a obtenc;ao do conbecimento sobre a materia. Dura
c;ao que implica uma conservac;:iio do passado e uma antecipac;:iio 
do futuro como elementos constituintes do presente das coisas, 
dos seres e dos fenomenos. A partir dai, a interrogac;ao sobre 0 

futuro, sobre 0 sentido de urn futuro que engloba os homens e a 
natureza que os homens descrevem, se coloca como condic;ao para 
a produc;:iio do conhecimento ciendfico.21 

Ao inves do sentido atribuido ao tempo pelas descric;:6es 
evolutivas da termodinamica do seculo XIX, que assinalava a 
entropia, a morte termica e os estados de equilibrio estacionario 
como evoluc;:ao necessaria dos sistemas fisicos (urn conjunto 
molecular, uma maquina a vapor, 0 univers~), a cultura cientifica 
da virada do seculo comec;:a a inscrever 0 futuro na materia e a 
romper com a tematica do fim da hist6ria, recorrente na filosofia 
do seculo XIX. Mesmo se, por urn lado, a mecanica quantica 
mantem (ainda em nossos dias) a oposic;:ao tradicional entre as 
"leis "fundamentais», que descreveriam a eternidade objetiva do 
mundo, e as descric;:6es «fenomenoI6gicas», irreversiveis e 
probabilistas, que seriam relativas aos limites praticos do conheci-

t h "22 I d 'A' I d men 0 umano , por outro a 0, esta mesma Clencla, co ocan 0 

21 PRIGOGINE, 1. et STENGERS, 1., Entre Ie temps et /'turni'!, pp. 23-32, 45-51, 
64-67, 123-146, 178-188. 

22 Ibid, pp. 171-172. 
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em evidencia a noc;:ao de acontecimento, abre tam bern a possibili
dade de urn pensamento realista sobre os fenomenos naturais. 
Oposta it evoluc;ao determinista, a noc;ao de acontecimento, entendi
da como uma "simetria temporal rompida", indicativa de urn "senti
do", de uma (Cdiferen~ entre 0 passado e 0 futuro"23, caracteriza 0 

objeto quantico de maneira intrinseca e sublinha 0 ser de seu devir. 
Sensivel it durac;:ao das manifestac;:6es da natureza e da materia, a 
ciencia que emerge no comec;:o do seculo comec;:a a questionar a 
impossibilidade de ulrrapassar a consciencia do sujeito e os limites 
impostos pe!a interac;:iio dos objetos com 0 dispositivo experimen
tal; e!a coloca a questao do estatuto ontol6gico das coisas e das 
relac;:6es.'4 Em lugar de mestre e possuidor da natureza, 0 homem 
pode ser pensado como urn e!o na corrente da vida. 

"0 surgimento e a expansao das tecnicas de transforma
c;ao das materias organicas constituem urn dos fatos mais ricos de 
ensinamento para 0 historiador das tecnicas", escreveu Maurice 
Daumas.25 Realmente, estas tecnicas ocupam urn lugar central na 
hist6ria da utilizac;ao dos recursos naturais pe!os homens. 0 ad
vento da borracha faz parte de uma etapa essencial na hist6ria que 
conduziu 0 mundo industrial em direc;:ao it sua configurac;ao atual, 
assim como para 0 estabelecimento de uma nova re!ac;:ao entre as 
ciencias, as tecnicas e a materia. Vivendo num mundo onde a 
"explosao demografica" dos objeros tecnicos, incluindo desde os 
instrumentos de precisao ate as maquinas e equipamentos os mais 
diversos, s6 foi possive! em func;ao da diversidade e da flexibilida-

23 Ibid, pp. 46-48. 

24 Sobre a atribui~ao de urn estatuto ontol6gico a materia (subsrancia e dura~ao) no 
pensamento cientifico do final do seculo XIX, as pesquisas sabre a expansao 
cosmo16gica e os processos de neguentropia, vee tambem LESTIENNE, R., ''A la 
memoire de Ludvig Boltzman : l' entropie est-elle objectivet, in Fundamenta scientae, 
v. 8, nO 2, 1987, pp. 173-184. 

25 In "La mise en reuvre des rnatieres oeganiques naturelles", pp. 557-558. 
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de de usos que eles adquiriram progressivamente hi pouco mais 

de urn seculo, nao e evidente se ter em conta 0 impacto provocado 
pelo advento de urn material como a borracha, cuja propriedade 
caracterfstica e aquela de possuir uma «mem6ria" de sua forma, e 
de recupera-Ia ap6s ter sofrido uma deformac;ao.26 

Um novo campo agonistico: 0 cicio da borracha amazonica 

Contudo, este alargamento do saber tecnico e cientffico, que 
estende 0 campo da hist6ria it materia e it natureza, desalojando assim 

o ser humano do centro do mundo das significa¢es, nao resultou no 
estabelecimento de rela~oes de reciptocidade entre os homens; e entre 
estes e a diversidade da natureza e das culturas do planeta. Ao contra

rio, depois do Ultimo quartel do seculo XIX, a ciencia mais avan~da 
e a internacionalizac;ao crescente do capital financeiro se agenciam 
nas tecnicas de ponta, gerando uma acumulac;ao sem precedentes dos 

recursos materiais, energeticos e humanos, captados em todos os con
tinentes e canalizados para as sociedades industriais. T raduzida para 0 

dominio da economia e para aquele da influencia polftica, esta rede 
tecno-cientifica do capitalismo mundializado aumentou ainda mais a 
distancia entre os paises ricos e os paises pobres, intensificando a ser
vidao dos homens e das coisas. 

A transferencia de materiais e de tecnicas do oriente ou da 

America para a Europa existe hi muito tempo. Mas 0 seculo XIX 
assinala uma ruptura nessas rela¢es, porque, desde enta~, nao se 

trata mais de urn processo de ttoca entre sociedades que, apesar de 
suas diferen~ de economia e de civilizac;ao, permaneciam essencial

mente agricolas. Assim, tal como 0 petr6leo, a borracha e urn mate
rial cujas primeiras uriliza¢es tiveram lugar fora da Europa. Mas, 

26 MUNFORD, L., op. cit, pp. 212-213: DERRY, T. e W1LLIANS, T., op. cit., p. 763. 
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enquanto que 0 primeiro pode ser encontrado em varias regioes do 
globo, a borracha e essencialmente urn produto tropical e sua utiliza
c;ao tern lugar numa epoca cada VeL mais marcada pelo desequilfbrio 

economico e pela desproporc;ao do complexo tecnico ocide.ntal em 

relac;ao as demais regi6es do m undo. Ate a metade do seculo XIX, os 
paises europeus, assim como os Estados Unidos, eram praticamente 

autonomos em termos de materiais (carvao, ferro, madeira) e de fon

tes de energia necessarias a seu desenvolvimento industrial. 0 sistema 

tecnico que emerge a partir desta epoca modifica profundamente este 
quadro. Estes paises passam a estender seu campo de ac;ao internacio
nal e a organizar bases mundiais de abastecimento que devem ser 
mantidas por urn estreitamento de suas redes de comunicac;ao e pelo 

desenvolvimento de toda uma logfstica de transporte. De uma ma
neira anaIoga aos fenomenos de ressonancia que permitem a com pre
ensao e 0 dominio das intera~6es entre 0 itomo e 0 campo eletromag
netico, as rela¢es de contigiiidade se tornam as chaves para transmi
tir os fluxos do mercado e para alinhar a diversidade dos recursos do 

planeta na 6rbita do mundo industrial.27 

o cido da borracha amazonica ocupou urn lugar central em 

toda esta mutac;ao no modo de produc;ao industrial dos objetos tecni

cos. Entre 0 perfodo que cobre as tres ultimas decadas do seculo XIX 
ate a Primeira Guerra, a borracha brasileira assegurou mais de 50% 
do consumo mundial. Em 1912, anD da maior produc;ao do pais, 

foram exportadas cerca de 40.000 toneladas, representando 35% do 
valor total das exporta¢es nacionais (0 segundo lugar ap6s 0 cafe, 

correspondendo a 60% das exporta~oes).28 

27 DAUMAS, M., "La mise en reuvre des matieres organiques naturelles", p. 565, 
MUNFORD, L., op. cit., pp. 209·213: HOBSBAWM, E., L'ere des empires: 1875-
19I4(rrad. J. Carnaud eJ. Lahana), Paris, Fayard, 1989, pp. 87-90. 

28 PRADO JUNIOR, C, Historia (conomica do Brasil, 16a ed., Sao Paulo, Brasiliense, 
1973, pp. 236-240: DEAN, w., op. cit., pp. 24, 32, 231: PRADO, M. e 
CAPELATO, M., "A borracha na economia brasileira da Primeira Republica", 
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Em func;:ao do aumento constante da demanda internacio
nal, sao instaladas as primeiras linhas telegnlficas na Amazonia. 
Em poucos anos a radiotelegrafia viria completar 0 sistema de 
comunica~6es do mercado da borracha. As ondas eletromagneti
cas no ceu e os impulsos eletricos sob a agua vern estreitar a malha 
de urn novo campo de rela~6es sociais e politicas, teledeterminando 

os movimentos da mais vasta empresa de penetrac;:ao que jamais 
teve lugar na maior e mais densa floresta tropical do mundo. Esti
ma-se que ate 1910, cerca de 500.000 trabalhadores emigrantes 
(a maior parte vinda do Nordeste brasileiro) ja haviam se dirigido 
a Amazonia para ali se juntar aos indios domesticados e aos nume
rosos seringueiros e tarefeiros locais. Embrenhados na floresta, 
munidos de machadinhas e de facas para fazer as incis6es nos tron
cos das Heveas brasiliensis, de tigelas e baldes para recolher 0 latex 
e as vezes de quinina, os seringueiros perseguiam os indios e exe
cutavam 0 rude trabalho nas arvores dispersas ao longo das mar
gens dos rios e no meio da mata.29 

Continuamente arrancados das popula¢es nativas, alguns 
dominios de explorac;:ao atingiram dimens6es inacreditaveis, como 
por exemplo aquele de urn "barao da borracha", 0 peruano JulioAtana, 
que esteve em vias de estender suas propriedades a uma area de 520.000 
km2 (cerca de quatro vezes a superflcie da Inglaterra); ou como foi 0 

caso da concessao de urn milhao de hectares obtida em 1927 por 
Henry Ford no vale do Tapaj6s, com direito de jurisdic;:ao interna 
totalmente independente do Estado brasileiro. Nesta gigantesca area, 

SINGER, P., "0 Brasil no contexto do capitalismo ioternaciooal, 1889-1930", in 
HOlANDA, S. e FAUSTO, B., Historia geral da civilizaflio brasileira, 4a ed., 
t. III, V. I., Sao Paulo, DIFEL, 1985, pp. 298-301 e 360-361, respectivamente; 
WALLE, P., Au Bresil du Rio Slio Francisco a l'Amazone, Paris, E. Guilmoto, 1910, 
pp. 343-344, 362, 418-422. 

29 DEAN, W, op. cit., pp. 24-25, 32-33, 64-65, 68-74, 86-130; PRADO, M. e 
CAPELATO, M., op. cit., pp. 289-298, WALLE, p', op. cit., 348-362. 
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conhecida sob a denominac;:ao de Fordlandia, foi construida uma ci
dade completa, a terceira daAmazOnia a epoca, com hospital, escola, 
oficinas meclnicas, agua, luz, urn cinema e urn porto. Posteriormen
te 3.650.000 heveas foram ali plantadas, mas sem sucesso. Isto por
que, desde 0 come~ do seculo, urn agente da floresta, totalmente 
imprevisto e contudo extremamente ativo, conhecido como 0 "mal

das-folhas sul-americano" - urn fungo patogenico, 0 Microcyclus 
utei -, descoberto em 1907, atacava sistematicamente todas as plan
ta~6es industriais da Amazonia, poupando somente as heveas natu
ralmente disseminadas na floresta.3o 

Neste mesmo ano de 1907, a exemplo da descoberta do 
Microcyclus, urn outro acontecimento viria tambem assinalar 0 f1m 
da economia da borracha brasileira. Trata-se da retomada dos traba
Ihos de construc;:ao da ferrovia Madeira-Mamore. A primeira tentati
va de construc;:ao ocorreu em 1878. Mas ela fracassou no ano seguin
teo A retomada dos trabalhos foi decidida em func;:ao do acordo de 
rronteiras assinado em 1903 com a Bolivia, a qual cedia ao Brasil 0 

territ6rio do Acre, uma zona do ramanho dos territ6rios de Portugal, 
Belgica e Holanda, e que ate entao era palco de disputas entre serin
gueiros e de conflitos armados. Com 0 acordo e por causa da borra
cha, 0 Estado brasileiro se comprometeu a construir urn caminho de 
ferro para fitcilitar a Bolivia uma saida para 0 Atlantico arraves da 
bacia amazonica.3! Para construir os 366 km do tra<;ado da ferrovia, 
entre 1907 e 1912 a empresa concessionaria, a Madeira-Mamorr! 
Railway Company Co. Ltd., agregou, alem dos adminisrradores e en-

30 SMITH, A., as conquistadores do Amazonas: quatro skulos de exploraflio e aventura 
no maior rio do mundo, Sao Paulo, Best Sdlet, s. d., pp. 325-378, 393-394. Sobre 
os fungos e a Fordlandia: DEAN, W, op. cit., pp. 86-110,112-114,126-127,238-
230; JACOB, J.-L. et a1., op.dt., p. 540. 

31 Sobre 0 acordo de fronteiras entre 0 Brasil e a Bolivia: BURNS, B., "As rcias:6es 
internacionais do Brasil Durante a Primeira Republica", in HOlANDA, S. e 
FAUSTO, B., op. cit., t. III, v. 2, pp. 382-387. 
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genheiros norte-americanos, mais de 21.000 trabalhadores de varias 
nacionalidades (brasileiros, na maio ria, e rambem numerosos anri
!hanos, gregos, italianos, alemaes, hindus, etc.). Concentrados no meio 
da selva, e1es enfrentaram as piores condi~oes de trabalho que se possa 
imaginar. 0 isolamento prolongado nos acampamentos e na mata, 0 

terreno completamente desconhecido, as chuvas torrenciais e cons

tantes, os ataques de mosquitos, rormigas, serpentes e de outros ani
mais, tornavam extremamente penosa e dificil a insra1a~o de cada 
quilometro de trilhos. Mais de 6.000 pessoas ali morreram, princi
palmente por causa da malaria, da febre amarela e de ourras doen~. 
Conhecido como 0 "caminho de rerro do diabo", a tragedia represen
tada pela Madeira-Mamore teve urn fim patetico: quando sua cons
tru~o ficou pronta, a explora~o da borracha na regiao ja estava em 
cipido declinio, suplantada pelas planta~oes do sudeste asiatico. A 
produ~o amazOnica, baseada no recolhimento do !:itex nas :irvores 
espalhadas na floresta, nao mais compensava 0 transporte ferroviario. 
Nao tendo praticamente nada para transporrar, 0 caminho de ferro 
tornou-se pesadamente deficitario. Ate 1971, quando foi definitiva
mente abandonada, a Madeira-Mamore sobreviveu como uma espe
cie de ruina m6vel, com seus trilhos e vagoes enrerrujando progressi
vamente no meio da mata.3' 

A penetra~o a qualquer pte~o, a explora~o predat6ria dos 
recursos naturais, 0 isolamento prolongado na floresta e 0 penoso 
trabalho da coleta do latex, do qual "cada tonelada custava cinco 
vidas", segundo urn relat6rio oficial de 190633, foram algumas das 
caracteristicas maiores do ciclo brasileiro da borracha. Uma ativida
de predat6ria que esteve na base do crescimento urbano de Manaus. 

32 Sabre a hist6ria e a amplitude da significa~o cultural, poIitica e economica da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamore: HARDMAN, F., Tremfontasma: a modernida
de n4 selva, Sao Paulo, Companhia das Letras. 1987. 

33 DEAN, W, op. cit, p. 77. 
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De urn dia para 0 ourro, a pequena cidade, "uma das mais inacessi
veis do mundo"34, ve sua popula~o aumentar rapidamente. Arra
yeS dos trabalhos execurados pelaManaus Harbour Limited, seu porto 
se rorna urn centro arivo, concentrando as exporta0es de uma area 
que penetrava por milhares de quilometros no continente. Alem da 
insrala~o de aparelhos telefonicos, cabos eIetricos e maquinas para 
as opera~oes de transporte, embarque e desembarque, a ~constru<;io
do porro compreendeu tambem urn cais fluruante de cerca de 14.000 
m' e uma serie de armazens para a recep~o, dep6sito e entrega de 
mercadorias. As principais ruas da cidade foram pavimenradas com 
paraleleplpedos de granito importados do Rio de Janeiro e de Por
tugal; abriram-se avenidas iluminadas com lampadas de arco voltaico; 
instalou-se urn servi~ de bondes eletricos (ao lado do Rio de Janei
ro, Manaus era a unica cidade brasileira equipada com tal equipa
mento de transporte); construlram-se virios edificios de arquitetu
ra luxuosa e tam bern urn imponente teatro (em torno do qual, di
zia-se, as ruas eram cal~das com paralelepipedos de borracha para 
atenuar 0 ruido dos veiculos) onde se apresenravam as mais presti
giosas companhias de 6pera da Europa. Coroando 0 decordos "ba
roes da borracha", erigiu-se 0 Monumento do Amazonas, em co
memora~o a abertura do grande rio a marinha mercante interna
cional em 1866. Segundo urn observador da epoca, 0 arrivismo 
desra elite era tamanho que, "apesar do clima quente durante rodo 
o ano", os homens de neg6cios "se deslocavam na cidade vesridos 
com urn redingore ou urn fraque de la preta, e a cabe~ envolvida 
por uma inevitavel carrola. "35 

Mas roda a riqueza reunida durante algumas poucas deca
das degringolou nas vesperas da Primeira Guerra, quando a pro-

34 DENIS. P.. Le Bresil au XXsiecle, Paris, Armand Colin. 1909, pp. 299-300 (cita
,aD: p. 299). 

35 WALLE, P.. op. cit., pp. 404-418 (cital'oes: p. 412). 
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du~ao das gran des planta~oes inglesas de borracha na Malasia che
gou ao mercado internacional. Era 0 resultado de urn complexo 
projeto burocratico, cujo inicio data da decada de 1850, quando a 
administra~ao do Royal Botanical Gardens se interessou pelo culti
vo destas arvores centenarias que podem alcan~ mais de 45 metros 
de altura e cujos troncos contem uma seiva utilizada pelos indios. 
No decorrer dos anos de 1870, a partir do comercio e do contra
bando de sementes e de plantas, teve inicio 0 cultivo sistematico 
no sudeste asiatico, 0 lugar escolhido pelas grandes companhias 
de planta~o ap6s as experimenta~oes norte-americanas, inglesas, 
francesas, holandesas e belgas na costa ocidental da Africa, nas 
Guianas e na America Central. Ate a epoca da Primeira Guerra, 
cerca de 30 milhoes de heveas, cuja idade de explora~ao come~a 
aos sete anos de idade, haviam sido plantadas no extrema oriente 
(das quais uma boa parte ja havia atingido quarenta anos, idade 
6tima para a explora~ao). No total, estas planta~oes somavam uma 
popula~ao de heveas provavelmente maior do que aquela existen
te na Amazonia. A borracha nativa nao pode enfrentar a concor
rencia. Aiem disso, as tentativas de cultivo em larga escala no Bra
sil sempre foram problematicas (no inicio da decada de 1920, as 
planta~oes brasileiras nao chegavam a dois milhoes de arvores). 
Junto ao fato de terem sido iniciadas tardiamente, em fun~ao da 
febre especuladora baseada sobre as reservas aparentemente ines
god.veis, as planta~oes nacionais nao foram acompanhadas por 
estudos sistematicos visando encontrar uma solu~ao para 0 "mal
das-folhas sul-americano", urn antagonista obscuro, porem temi
vel, das seringueiras amazonicas que nao se encontravam disper
sas na floresta, cercadas por outras especies de arvores.36 

36 DEAN, w., op. cit., pp. 35·87, 97-106; WALLE, p., op. cit., p. 364; DERRY, T. y 
WILLIANS, T., op. cit .. pp. 772-n4. 
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Em 1913, a produ~o das planta0es asiaticas, protegidas do 
fungo por causa da disdncia de seu meio ambiente original, ultrapas
sou a produ~o brasileira. Enquanto que os produtores daAmazonia, 
ap6s terem dizimado as mores que outrora abundavam nas margens 
acessiveis dos rios e igarapes, eram obrigados a penetrar cada vez mais 
na floresta para dar conta da crescente demanda. 0 que, evidente
mente, aumentava consideravelmente os pre~s da borracha brasilei
ra. Neste mesmo ano, a Malasia inundou 0 mercado com 382.000 
toneladas de borrachae 0 Brasil exportou somente 34.000. 0 desmo
ronamento dos pre~os da borracha nos mercados da Europa e dos 
Estados Unidos foi subito e profundo. 0 efeito sobre a economia 
amazonica foi devastador: "a terra se despovoa. Vao-se os aventurei
ros e buscadores de fortuna facil procurar novas oportunidades em 
outro qua/quer lugar. Ficar:i a popula~o misecivel de trabalhadores 
que ai se reunira para servi-los".37 

Os milhares de quilometros de trilhas abertas na mata e os 
bilhOes de incisoes na Heveas brasiliensis (que podem ser "sangradas" 
tres vezes por semana durante todo 0 ano e por cerca de 30 anos), 
formaram as primeiras inscri0es de uma nova cartografia da regiao, 
na epoca uma das Ultimas do planeta ainda desconhecidas do homem 
branco. Os sinais eletromagneticos, os trilhos da Madeira-Mamore, 
os indios, as mores e os seringueiros dispersos na floresta; os mosqui
tos, a febre amarela, as cascas de quinina, as novas tecnologias e 0 

capital internacional; 0 fungo nas planta0es, os grandes explorado
res, os patroes e os contrabandistas de plantas e sementes: todos esses 
elementos, no espa~o de algumas poucas decadas, se tornaram os no
vos atores de urn novo campo agonistico formado por este encontro 
da economia dos homens e da floresta. 

37 DEAN, w., op. cit .. pp. 64·65; WALLE, op. cit., pp. 365-368; JACOB, j.-L. et al., 
op. cit., pp. 539·540. "0 drama da borracha brasileira e mais assunto de novela 
romantica que de hist6ria economica", escreveu 0 historiador Caio Prado Junior, in 
op. cit., p. 241 (a citac;:ao do paragrafo provem deste autor, p. 240). 
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A ultima fronteira 

Mobilizando num mesmo espa~o fisico individuos e gru
pos humanos cujas tradi~6es e diferen~s culturais estavam sepa
radas por milhares de anos, 0 ciclo da borracha amazonica repre
sentou, para alem da posse e da anexac;:ao de urn imenso territ6rio 
ao Estado brasileiro, 0 come~o da ocupa~ao definitiva da ultima 
grande fronteira de expansao do planeta. Em nossos dias ainda 
existem grupos indigenas na Amazonia nao contactados pelo ho
mem branco, e a regiao, assim como boa parre do Centro-Oeste 
brasileiro, permanece largamente desconhecida. Contudo, desde 
o final do seculo XIX, a corrida da borracha ja havia aberto 0 

caminho para 0 tempo em que nenhuma regiao, territorio, plan
ta, animal ou ser humano escapasse totalmente as determina~6es 
da economia da politica e da tecnologia mundializadas. A era dos 
territ6rios livres e sem donos chegava ao fim. 

Enquanto no Brasil a expansao se fazia do litoral para 0 

noroeste, uma outra vaga humana, vinda das costas do Pacifi
co, atravessava os Andes na dire~ao da planicie amazonica. Os 
caucheiros, coletores nomades de outras especies de gomas elas
ticas (colhidas nas arvores como a castilhoa, a mani~oba e a 
mangabeira), formavam 0 front avanc;:ado desta leva, notada
mente a partir de 1890, quando a demanda pela borracha ex
plodiu em func;:ao do desenvolvimento dos transportes terres
tres e do pneumatico.38 

Em 1906 e 1907, Euclides da Cunha, ja entao prestigioso 
escritor e engenheiro militar, publicou dois relatorios e alguns arri
gos sobre seus trabalhos como Chefe da Comissao de Reconhecimento 
do Alto Purus, enviado pelo govemo brasileiro ao territorio do Acre 

38 CUNHA, E., "COntrastes e confrontos" e "A margem da hist6ria", in op. cit., pp. 
179-185 e p. 282, respectivamente. 
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em 1905, ap6s 0 acordo de limites com a Bolivia. A qualidade des
sas publica~6es e a recepo;:ao por das obtida confirmaram sua consa
grao;:ao. Assim, poucos anos depois do aparecimento do livro sobre a 
guerra de Canudos, que estremeceu a auto-imagem da jovem nao;:ao 
republicana na capital federal, 0 ilustre escritor produziu urn outro 
testemunho contundente; desta vez, sobre 0 movimento de ocupa
o;:ao das mais distantes fronteiras do pais. 

A bordo de uma embarca~ao, subindo 0 Purus, de ve a 
grande variedade de tribos agrupadas nas fontes do rio: 

"Discordes nos habitos e na procedencia, la se comprimem 
em ajuntamento for~do; os amahuacas mansos que se agregam 
aos puetos dos extratores do caucho; os coronauas indomaveis, se
nhores das cabeceiras do Curanja; os piros acobreados, de 
rebrilhantes dentes tintos de rena escuta que Ihes dao aos rostos, 
quando sorriem, indefiniveis tra~os de amea~as sombrias; os bar
budos cashillos afeitos ao exterminio em correrias de duzentos anos 
sobre os destro~os das miss6es do Pachiera; os conibos de cranios 
deformados e bustos espantadamente listrados de vermelho e azul; 
os setebos, sipibos e yurimauas; os mashcos corpulentos, do Mano, 
evocando no desconforme da estrutura os gigantes fabulados pe
los primeiros cart6grafos daAmazonia; e, sobre todos, suplantan
do-os na fama e no valor, os campas aguerridos do Urubamba ... 

''A variedade das cabildas em area tao reduzida trai a pres
sao estranha que as constringe. 0 ajuntamento e for~do ... 

"Elas estao, evidentemente, nos ultimos redutos para onde 
refluiram no desfecho de uma campanha secular, que vern do 
apostolado das Maynas as expedi~6es modemas e cujos epis6dios 
culminantes se perderam para a historia. 

"0 narrador destes dias chega no final de urn drama, e 
contempla surpreendido 0 seu ultimo quadro prestes a cerrar-se. 

''A civilizao;:ao, barbaramente armada de rifles fulminan
tes, assedia completamente ali a barbaria encontoada; os peruanos 
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pelo ocidente e pelo sui; OS brasileiros em todo 0 quadrante de 
NE; no de SE, trancando 0 vale do Madre-de-Dios, os bolivianos. 

"E os caucheiros aparecem como os mais avantajados ba
tedores da sinistra catequese a ferro e a fogo, que vai exterminan
do naqueles sert6es remodssimos os mais interessantes aborfgenes 
sul-americanos. "39 

Diante dos olhos consternados do chefe da comissao de 
reconhecimento, a luxuriante abundancia da regiao, que inspirou 
aos exploradores de outrora a visao de urn posslvel paraiso terres
tre, se transforma num rude e fantastico "inferno verde" ,40 A re

gra ali e a brutalidade da explora<?o da terra e dos homens. 0 
mergulho nesta realidade toca-Ihe profundamente. Se de urn lado, 
diante da imensidao da Amazonia, sua convic~ao no progresso 
inexonlvel da ciencia positiva Ihe inspira a imagem grandiosa do 
desvelamento final dos misterios deste mundo ainda virgem, por 
outro lado, as vicissitudes reais deste sonho de conquista absoluta 
da natureza Ihe revelam, igualmente, "a miragem de urn progresso 
que surge, se desenvolve e acaba num decenio", deixando so men
te ruinas assinalando a passagem destes "estranhos civilizados que 
ali chegam de arrancada para ferir e matar 0 homem e a arvore".<t 

39 In "A margem da hist6ria", pp. 282-283. 

40 "Inferno Verde" e 0 drulo de urn livro de contos publicado em 1905 pele escriror (e 
tambem engenheiro militar) Alberto Rangel, cujo prefacio foi redigido por Eudides 
da Cunha. 

41 In "A. margem da hist6ria, p. 286. 
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Crises dos meios ambientes: 
desafios as ciencias humanas 

Bruno Latour, 
Cecile Schwartz 

e Florian Charvolin 

Uma imagem resume 0 debate ecol6gico sobre a libera<?o 
de micro-organismos no meio ambiente. Ve-se nela uma especie 
de cosmonauta, protegido por uma combina~ao hermeticamente 
fechada como aquela utilizada pelo exerciro para a guerra quimica 
e bacteriol6gica, a regar tranqiiilamente plantas de morango, como 
urn jardineiro, com urn produto inofensivo - bacterias que de
vern conferir aos morangueiros uma resistencia incomum ao gelo. 
De duas coisas, uma: ou trata-se de urn jardineiro, e por que essa 
combina~ao de guerra bacteriol6gica? Ou estamos de faro em guer
ra, e entao por que essa despreocupa~ao em soltar seres vivos que 
podem se proliferar ao infinito? Essa inversao das rela~6es entre 0 

exterior e 0 interior e 0 assunto do presente artigo_ 

Argumenta e terreno 

Como as ciencias humanas podem renovar-se 0 suficiente a 
ponto de "encaixar" 0 meio ambiente? Comecemos por definir os 
problemas postos por essa palavra paradoxal. Ela e posta no singu
lar, quando ninguem sabe, excero os defensores de Gaia, se existe 
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uma verdadeira entidade singular que permita unificar os com
portamentos. S6 se come~a a falar de meio ambiente no momento 
em que, justamente, ele niio mais nos envolve. Tratemos desses 
dois paradoxos em separado. 

Aceitar por a palavra meio ambiente no singular e pre-jul
gar sobre os resultados da investiga¢o. Ate agora, toda a¢o hu
mana teve «seu meio ambiente", essa zona indeterminada que ela 
niio tinha de levar em conta, seu complementar. Tantas culturas, 
tantas sociedades, quantos meios ambientes - no plural. 

Esses meios ambientes niio constituiam uma federa¢o. Nada, 
nos meios ambientes, conferia-Ihes esse carater global que tanto nos 
impressiona hoje. Em outros term os, foi preciso construir Um meio 
ambiente global e singular. Essa opera¢o de unifica¢o dos meios 
ambientes e efetivamente similar ao trabalho de unifica¢o dos ter
rit6rios politicos. E talvez a mesma opera¢o, como mostra 0 empe
nho dos homens politicos em encarregar-se da camada de ozonio 
ou do efeito estufa. Nada globaliza mais, nada unifica mais do que 
a natureza e a politica. Pelo emprego do plural, lembramos, pelo 
contrario, 0 trabalho necessario a essa unifica¢o. 

o nome paradoxal de meio ambiente permite definir dois 
senti dos, que distinguiremos ao longo de todo 0 artigo: 0 meio 
ambiente como complementarde urn conjunto; 0 meio ambiente 
como uniiio entre 0 conjunto e seu complementar. No primeiro 
sentido, designa tudo 0 que niio nos diz respeito, a infinita reserva 

ou 0 dep6sito infinito de nossas a~oes; no segundo sentido, desig
na tudo que deixou de nos cercar para por-se a nos invadir e a nos 
dizer respeito. A camada de ozonio era uma parte de nossos meios 
ambientes - no primeiro sentido da palavra - enquanto estava 
infinitamente distante do ato pd.tico de apertar urn aerossol; ela 
tornou-se agora uma parte de nosso meio ambiente - no segundo 
sentido -, porque niio podemos mais apertar urn aerossol sem nos 
inquietarmos com a influencia assim exercida. 
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Uma prime ira crise do meio ambiente, nos anos 60, havia 
obrigado a levar em conta novos efeitos perversos na produ~iio 
industrial. Mas esses efeitos ainda eram dispersos. Os protetores 
da natureza trabalhavam no sentido de fazer passar 0 meio am
biente do complementar para a totalidade, mas apenas para ques
toes locais: auto-estrada de Fointainebleau, Pare de la Valoise ... 
(Garnier, 1973). Quanto a certos indusrriais, eles consideravam 
as polui~oes e acidentes como urn pequeno pre~o a pagar para 
manter 0 quadro geral de desenvolvimento tecnico e economico 
(Coing, 1970). Por importante que tenha sido esse primeiro mo
vimento, ele nao modificava profundamente a problematica das 
ciencias humanas. 0 movimento continuava confinado ao reper
t6rio usual dos fracassados do crescimento, a por na conta de uma 
racionaliza~ao demasiado fragil do desenvolvimento industrial e 
urbano. 

Niio era globalizado e nao concernia ao todo da produ~ao 
humana. 0 mesmo valia para a corrente dos grandes riscos tecno-
16gicos dos anos 80 (Duclos, 1989). Havia, sem duvida, desde os 
anos 50, urn movimento de globaliza~ao da atividade humana, 
mas de s6 se vinculou a ecologia recentemente, pdo vies do "in
verno nuclear" (Riordan, 1982), a guerra atomica total. Esse mo
vimento cientifico-politico e, em muitos aspectos, 0 precursor do 
segundo movimento ecol6gico: trata-se do planeta inteiro, inte
ressa diretamente a comunidades cientificas, que sao seus inter
mediarios fon;:ados, e atrai rapidamente os politicos, que veem 
nele 0 instrumento ideal de globaliza~ao dos Estados. No que se
gue, s6 nos interessamos pdo meio ambiente totalizado pdo mo
vimento dos dez ultimos anos - digamos, do inverno nuclear ao 
efeito estufa. (A hist6ria da ecologiza~ao e com certeza mais anti
gao Cadoret, 1985). 

Escolheremos urn terreno magnifico como exemplo, 0 das 
controversias sobre 0 perigo potencial dos micro-organismos mo-

93 



BRUNO LA TOUR, CECilE SCHWARTZ E FLORIAN CHARVOLIN 

dificados geneticamente. Com efeito, a mesma controversia se es
tabe!ece nos anos 70 sobre a necessidade de confinaros perigosos 
organismos recombinados no interior dos laborat6rios de biologia 
molecular, enquanto que nos anos 80 trata-se de liberar organis
mos igualmente recombinados e supostamente nao perigosos. Na 
primeira controversia, os bi610gos se esfor~am 0 maximo possive! 
para impedir que os organismos saiam do laborat6rio, a fim de 
nao contaminar 0 meio ambiente. Na segunda, eles se esfor~m 0 

mesmo tanto para permitir aos organismos sair enfim dos confins 
do laborat6rio e ajustar-se ao meio ambiente. 0 confinamento ao 
longo dos anos 70, assim como alibera~o nos anos 80, permitem 
seguir detalhadamente as opera~6es de internaliza~ao e de 
externaliza~ao como aque!as de unifica~o e de separa~ao, que 
definem a crise dos meios ambientes. 

Os laborat6rios, que sao parte integrante da controversia, 
situam-se na intersec~o de todos os problemas que nos interes
sam. Eles estao ao mesmo tempo completamente isolados e sob os 
holofotes de toda a imprensa - passando assim rapidamente da 
marginaliza~ao a mediatiza~ao. Eles trabalham com bacterias cu
jos efeitos sao alternadamente de extrema importancia (risco tota! 
para toda a biosfera) e quase nulos (as bacterias inoculadas nao 
vao de uma planta a outra). Eles estao na intersec~o entre as 
precau~6es totais tomadas no interior do laborat6rio e a rotina, 
que nao toma mais precau~o alguma, ja que se trata - em teoria 
- de produtos sem perigo, que qualquer cultivador pode utilizar 
em seu campo. Eles estudarn entidades que, uma vez liberadas no 
solo, encontram-se no que e 0 equivalente de um infinito. 0 solo, 
sua ecologia, sua dinamica microbiana, sua competi~o darwiniana 
sao literalmente outras tantas terra incognita. A industria se inte
ressa ao mesmo tempo muito, um pouco, apaixonadamente e nem 
um pouco por resultados que sao tao f1utuantes, tao grandes e tiio 
nulos. Os testes de campo permitem seguir essa transforma~ao de 
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um objeto exterior a uma parte integrante da rede de produ~ao 
cientifica. Sabemos estudar um laborat6rio, controlar as bacterias 
na atmosfera confinada de um fermentador. Mas, 0 que sabemos 
de um campo? A falta de estabiliza~o do solo, dos produtos, das 
transmiss6es e da continuidade faz dessas pesquisas 0 objeto-fron
teira ideal. Alem disso, 0 conjunto das pesquisas e efetuado por 
raz6es legais ou quase legais. Trata-se de permitir as comiss6es 
europeias definir as normas de seguran~ que permitem dar ou 
nao sinal verde para empreendimentos industriais. 

Com 0 exemplo da controversia sobre a libera~o dos micro
organismos geneticamente manipulados, estamos em condi~6es de 
abordar as recentes reviravoltas na tomada em considera~o da natu
reza. A novidade do meio ambiente que acabamos de descrever nao e 
o repentino desvelamento de uma Natureza imutive!; e uma nOva 
organiza~o das multiplas tradu¢es sociais desta natureza que 0 ho
mem nao deixou de levar em conta desde que e homem. 0 que esti 
em jogo e encontrar uma linguagem que explique essa mudan~ glo
bal, sem por isso incorrer na versao comumente admitida de um 
acesso repentino a uma natureza mais "natural" que a de antes da 
descoberta do meio ambiente. Trata-se agora de enunciar os desmos 

que isso constitui para as ciencias humanas. 

Primeiro desafio: da civiliza9iio a naturaliza9iio 

De que modo as ciencias humanas, e em especial a sociolo
gia, podem renovar-se 0 suficiente para "encaixar" a natureza? Que 
novos conceitos, que transforma~6es inte!ectuais, que revolu~6es 
talvez precisemos aceitar para tornar as ciencias humanas uteis 
para aque!es e aquelas que, na industria e nos mi.nisteri~s,. nos 
grupos ecologistas, nas disciplinas cientificas, na vida cotldlana, 

preocupam-se com 0 meio ambiente? 
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Nao se passa urn dia sem que sejamos obrigados a inte
grar em nossas preocupa~oes novos seres que nao conhecemos 
ou que haviamos escolhido ignorar: os elefantes da Africa, as 
florestas da Amazonia, as geleiras imaculadas da baia de Valdez, 
as algas do Mar do Norte, e esse ozonio, gas inerte que era 
considerado perfeito. Os filmes sobre os ursos, os peixes ou 
macacos nao nos mostram mais uma natureza selvagem e in
quietante, que se trataria de damar, mas de vidas complexas e 
inteligentes que se trata de proteger contra 0 maior perigo de 
todos, isto e, n6s mesmos, os humanos. 0 horror mudou de 
campo. A selvageria e a barbarie passaram para 0 outro lado. E 
como se elas tivessem saltado do complementar para 0 conjun
to. Depois de ter protegido os homens contra as feras e a selva
geria da natureza, devemos agora, segundo 0 belo titulo de urn 
livro recente, tornar-nos "senhores e protetores da natureza" 
(Roger e Guery, 1991). 

A hist6ria humana da natureza e uma longa hist6ria 
(Moscovici, 1977; Thomas, 1984; Merchant, 1989). Mas a nova 
figura antropol6gica que se apresenta a n6s de forma massiva ha 
vinte anos, e que poe em cheque as ciencias humanas, e que nao 
se trata mais de violar uma natureza supostamente dominavel como 
contrapartida das revolu~oes cientificas e industriais (Easlea, 1986). 
Trata-se doravante de proteger urn cosmos no interior do qual vol
tamos a nos tomar uma mera parte, mesmo que seja uma parte 
motriz. Hoje lutamos entre nos, os homens, pelos belos olhos de 
uma natureza violada que se tomou miseravel e fragil, mas 
englobante. Todos os com bates por uma parte dos meios ambien
tes sao combates contra outros grupos sociais. Os defensores do 
elefante lutam contra os ca~dores e seus clientes da Asia; os pro
tetores do ozonio lutam contra os quimicos da regiao de Lyon, os 
defensores das focas contra a Exxon. Mesmo no que ela tern de 
maior, 0 ar, a terra, 0 mar, a natureza deve ser protegida. A formi-
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davel inversao antropol6gica consiste em que ela se tomou mais 
fraca, infinitamente mais fraea que 0 homem. Nao e mais a Deusa
Mae a respeitar, Oll a materia matriz a moldar; ela nao e mais do 
que urn terceiro multiforme que certos grupos devem proteger 
contra outros. 

Tal e a crise que devera absorver em nossos dias as ciencias 
humanas. 0 que deveriamos conquistar deve agora ser posto a 
salvo. 0 que estava fora passou ao interior de nossa sociedade. 0 
que era vasto e ilimitado se tomou fragil e finito. 0 que era intei
ramente do dominio do inumano tornou-se ocasiao de uma nova 
guerra civil entre os homens, 0 novo ponto em tomo do qual 
giram nossas disputas. 0 que era desprovido de conseqiiencias se 
tomou tao global, total, completo quanto nossas religioes e guer
ras. Basta ler urn romance de Julio Veme ou urn relato de con
quista dos anos 30 para sentir 0 abismo que nos separa de nossos 
ancesrrais, todavia tao pr6ximos: eles cas;avam e conquistavam, 
destruiam e dominavam, enfrentavam territ6rios ilimitados, aven
turavam-se aquem de urn ftant de civiliza~ao. Essa literatura de 
aventura nos causa repugnancia hoje em dia. Nao estamos mais 
aquem de urn front, pois nao ha mais ftont. Tudo se passa agora 
no interior. Chamavamos de "civiliza~ao" a conquista desse fora, e 
eram os humanos que os soci610gos, moralistas, politicos procu
ravam reunir sob essa palavra. Ora, hoje, n6s precisamos intema
lizar e totalizar 0 planeta. 

, E este 0 desafio: como chamar de "civiliza~o" 0 que agora 
inclui a natureza? Como contentar-se com as ciencias humanas 
quando se trata, para elas, de engolir, intemalizar, incluir a maior 
parte das ciencias naturais. Os elefantes, 0 ozonio, 0 atomo, 0 

petr61eo, a oceanografia, a quimica das aguas usadas, as bacterias 
fazem parte das ciencias humanas, mas sob que forma e sob que 
angulos? 
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Segundo desafio: passar das ciencias 
humanas a antropologia das ciencias naturais 

Para seguir essa grande involuc;:iio, parece que a antropolo
gia e uma melhor via de abordagem do que a sociologia. Com 
efeito, niio se faz nenhuma antropologia sem que 0 etn610go estu
de como as sociedades geriam, pensavam, classificavam seu meio 
ambiente (Levi-Strauss, 1975). Desse enorme trabalho surgiram 
duas versoes de meio ambiente. 

Uma versiio popular nos apresenta 0 Selvagem como estan
do mais pr6ximo da natureza, sendo mais respeitoso, mais timido, 
mais intimamente ligado a suas obras e caprichos. 0 movimento 
ecologista utiliza essas versoes popularizadas para mostrar 0 quan
to estamos distantes da natureza. 0 homo occidentalis industrialis 
seria menos respeitoso, mais brutal, mais perigoso com a nature
za. A tecnica dominaria totalmente a natureza. As palavras de um 
Pele-Vermelha sobre "nossa Miie Terra" ornam numerosos carta
zes dos Verdes. Ora, essa versiio popular e muito pouco etnol6gica. 
Ela aceita uma divisiio total entre as outras sociedades e as nossas, 
pratica uma Grande Divisiio. Supoe que n6s, e somente n6s, este
jamos radicalmente separados da natureza. Ela supoe que a tecni
ca moderna seja em si radicalmente diferente de todo 0 resto da 
hist6ria. Heidegger e sua filosofia tecnof6bica e provavelmente 
aquele que mais longe foi nessa versao ontol6gica. 0 ocidental 
estaria a parte de todos os outros, pois s6 ele teria rompido todo 
contato com a natureza, que destr6i, comanda e submete a razao. 

Contudo, a antropologia que pode ajudar-nos a renovar a 
problematica do meio ambiente pratica a operac;:ao inversa. Ela 
nao isola nossa sociedade das outras, nao toma a lamina do buldozer 
por algo distinto, ontologicamente, de uma pedra talhada ou de 
uma enxada. Pelo contdrio, aprendemos, grac;:as ao novo movi
mento a favor do meio ambiente, que estamos em pe de igualdade 
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com todas as outras sociedades, isto e, que como todas elas temos 
de internalizar a natureza. Nao haveria urn exterior para urn cole
tivo humano. 0 exterior e sempre uma categoria ja classificada. 0 
que niio e atingido por nossas ac;:oes pertence a uma outra.catego
ria, igualmente classificada. Nao e jamais um dado. Em outros 
termos, agora que nilo podemos mais apertar urn aerossol sem ter 
medo de fazer desaparecer a camada de ozonio, somos muito mais 
capazes de compreender os temores que nos relatavam os etn610gos. 
Nilo rimos mais dos selvagens que tinham medo de matar um 
animal e por em risco a ordem do mundo. Eles tinham medo de 
que suas ac;:oes pudessem ser perigosas. N6s sabemos agora que 
nossa ac;:iio pode ser perigosa. Eles s6 abordavam os nilo-humanos, 
pelo que nos contam, por meio de transac;:oes riruais e precavidas. 
N6s s6 abordamos os nao-humanos por meio de transac;:oes, 
retroac;:oes. As precauc;:oes dos microbi610gos ao entrar no labora
t6rio ou sair a campo talvez sejam racionais, em vez de rituais; a 
diferenc;:a entre as duas palavras se reduziu bastante agora que eles 
temem que um mero gesto desastrado os ponha, a eles e a biosfera, 
em perigo. Mesmo a palavra "poluic;:ilo" retomou seu sentido reli
gioso. A crise ecol6gica forc;:a-nos, portanto, a reler toda a literatu
ra etnogdfica. Estamos no mesmo barco. Nossos ancestrais gauleses 
tinham medo de que 0 ceu lhes caisse sobre a cabec;:a; seus descen
dentes riam de sua ingenuidade; mas os descendentes de seus des
cendentes nao riem mais, pois eles sabem enfim que 0 ceu pode 
cair sobre a cabec;:a ... 

o que denominamos de antropologia das ciencias e das tecni
cas permite eliminar a Grande Divisao. Percebemos enta~, retrospec
tivamente, que a figura da Natureza, exterior ao coletivo humano, e 
uma figura recente e provis6ria. Durando, por alto, de Descartes ao 
p6s-guerra. 0 homem senhor e dono da natureza MO e uma defini
c;:iio ocidental que se contraporia a todas as outras, e uma figura pro
vis6ria que define por um tempo essa cultura entre outras na qual 
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viveram nossos pais, e na qual nao viverao mais nossos filhos. A im
pressao de escapar aroda antropologia, de estar completamente a par
te, nao era mais do que uma impressao, que s6 se verificou por algu
mas decadas, 0 tempo para que algumas retroa~oes se estabelecessem 
e mostrassem suas consequencias. 

Acreditamos ter escapado simultaneamente a natureza e a 
cultura, ambas nos alcan~am ao mesmo tempo: a natureza nao e 0 
meio ambiente - 0 complementar - de nossas a~oes; as culturas 
nao sao somente aquelas dos outros, os selvagens. E essa a grande 
reviravolta: a explora~ao da natureza nao nos poe mais a parte, ao 
contd.rio, ela nos define como uma cultura particular. 

Tambem n6s possufmos uma cultura; essa cultura inclui, e 
nao exclui, todas as entidades do mundo, elefantes, ar, agua, mar, 
planetas, estrelas. Tudo 0 que urn antrop610go compatibiliza quan
do estuda como uma sociedade qualquer faz para interagir com os 
elefantes, casuares, 0 milho e as estrelas, n6s, etn610gos de nossas 
pr6prias sociedades, devemos considerar tam bern. Eo grande efeito 
da crise ecol6gica devolver-nos essa fraternidade perdida nao s6 
com as naturezas, mas tam bern com as culturas. Jamais safmos da 
antiga matriz antropol6gica. Mesmo quando largamos produtos 
qufmicos no Reno, quando atacamos as arvores amaz6nicas com a 
serra eletrica, quando derramamos petr61eo na bah de Valdez, 
nao deixamos de ser naturais e culturais. Esses maleffcios, assim 
como os beneffcios dos quais eles sao a contrapartida, nao nos 
poem a parte. 

Essa utiliza~ao da antropologia supoe, evidentemente, uma 
conversao dos antrop610gos. Onde se encontra, com efeiro, em 
nossas culturas, 0 estado das rela~oes entre humanos e niio-huma-

" d d d" nos que os cercam, esses esta os 0 mun 0 que tanto a econo-
mia quanta a sociologia reconstituem? Nas ciencias e nas tecnicas. 
E af que se deve buscar 0 que e para n6s 0 equivalente das infor
ma~6es que, na etnologia classica, se busca na cosmologia, nas 
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praticas produtivas, nos ritos de fecundidade, nas genealogias mf
ticas. Ora, os etn610gos quase sempre recusam considerar as cien
cias exatas como as etno-ciencias de nossas sociedades. Enquanto 
se contrapuserem as etno-ciencias, que seriam as unicas ~ dispor 
de conhecimentos sobre a natureza influenciados ou codificados 
por suas sociedades, e as ciencias que nos diriam apenas 0 que a 

natureza e em si mesma sem influencia alguma da sociedade, sera 
impossfvel responder ao desafio do meio ambiente. E preciso ler 
ao contrario 0 livro de Lovelock sobre Gaia com 0 mesmo interes
se, 0 mesmo respeito, a mesma vontade de compreender que. urn 
texto babil6nico ou iroques sobre nossa mae Terra. Que 0 prime i
ro fale de aminoacido e 0 segundo de argila nao deve nos induzir 
em erro, em ambos os casos coletivos humanos estabelecem vfn
culos com os nao-humanos, dividindo 0 que e factlvel e 0 que e 
perigoso, 0 que e desejavel e 0 que nao e. Que urn fare de natureza 
e 0 Outro de biosfera nao constitui uma diferen~a importante, 
pois a biosfera nao e menos antropol6gica do que a natureza ou 0 
territ6rio dos ancestrais. A diferen~ entre 0 fato e 0 direito, entre 
os jufzos de realidade e os jufzos de valor, entre 0 universo das 
ciencias e 0 universo dos coletivos foi 0 que impediu ate agora que 
as ciencias humanas absorvessem 0 meio ambiente. 

A reparti~o dos enunciados entre jufws de fato e jufzos de 
valor paralisa a reflexao sobre 0 nosso mundo. 0 ruim e que essa 
divisao acomoda praticamente todo mundo - exceto 0 mundo, 
justamente. Ela acomoda bern os economistas e as ciencias huma
nas que elevam os faros cientfficos a condi~ao de caixa-preta, e em 
seguida se ocupam em estudar 0 seu imp acto ou as medidas a 
tomar. Acomoda os juristas e os moralistas, os quais, uma vez 
estabelecidos os faros, podem entao emitir 0 jufw de valor que 
permite atribuir-Ihes urn limite (Edelman e Hermitte, 1988). 
Acomoda magnificamente os cientistas, que podem assim estabe
lecer ao mesmo tempo os faros e os valores. S6 incomoda aos po-
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Hticos, aos quais se pede que ajustem 0 arbitrio de seus juizos as 
duras necessidades dos fatos tais como sao. Como querem evitar 0 

arbitd.rio, eles se baseiam, para decidir, sobre outros fatos, estabe
lecidos desta vez pelas ci~ncias humanas, o'u pelas chamadas ci~n
cias "da decisao". Mas foi todo 0 aparato da distins:ao entre fatos e 
valores que a sociologia das ci~ncias destruiu. 0 que e urn "fato 
importante"? 0 buraco de ozonio e urn fato importante ou mar
ginal? E importante para quem? Para a carreira dos especialistas 
no Artico? Para 0 mundo? Para a quimica da alta atmosfera? Foi 
necessario substituir a divisao entre fatos e valores pela diferens:a 
entre redes curtas de relas:6es entre atores humanos e entidades 
naturais - que abarcam portanto poucas coisas - e redes longas, 
que podem, trabalhando, abranger tudo. Mas, com isso, a divisao 
demasiado facil entre ci~ncias naturais (que se ocupam dos fatos) 
e ci~ncias sociais ou humanas (que se ocupam dos valores e deci
s6es) deixa de ser possivel. Os juizos de valor do tipo "infelizmen
te 0 jogo dos atores obscureceu 0 conhecimento racional e cienti
fico dos fatcs concernentes ao ozonio" sao inaceitaveis. Quais se
riam os fatos concernentes ao ozonio sem 0 jogo dos atores? Nada. 
Quem foi buscar 0 CFC para dele fazer a causa do desapareci
mento da camada de ozonio? Pesquisadores equipados com ins
trumentos e trabalhando em instituis:6es. 0 racional nao se con
trap6e ao jogo dos atores, mas resulta dele. Nao e possivel uma 
sociologia do meio ambiente sem a reintegra¢o do trabalho cien
rifico na sociedade. Os fatos nao seriio por isso menos solidos. 
Pelo contd.rio, as ligas:6es que os tornam ao mesmo tempo inte
ressantes, importantes, validos e duros serao enfim visiveis. 
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Terceiro desafio: a abandono da den uncia moderna 

Essa maneira de ver implica que sepultemos nossas preten
s6es de sermos modernos. Ora, a crise ecologica proibe essa cren
<ra, OU antes, faz dela uma cren<;a, justamente, uma certa maneira 

de definir no passado recente nossas sociedades. Fomos moder
nos, como essa sociedade estudada por Levi-Strauss em Tristes Tr6-
picos, a qual, bern no meio da floresta, detestava a natureza vir
gem. Nossa crensoa no fato de termos sido modernos nos definia 
tanto quanto essa sociedade. E esse, era esse urn de nossos tras:os. 
E moderna uma sociedade que cr~ que a natureza e seu meio am
biente - no sentido de complementar -, e que por esse unico 
aspecto ela se distingue absolutamente de todas as outras culturas, 
a ponto de nao ser ela mesma uma cultura. Ora, a crise ecologica 
nos conduz a essa descoberta ainda mais rapidamente do que os 
debates em arquitetura ou em filosofia; nos nao somos modernos. 
A colagem, a alusao, a aus~ncia de urn font definido, a mescla 
entre 0 passado e 0 fututo, a incerreza sobre os objetivos, a impos
sibilidade de denunciar, a incapacidade de crer em todos esses 
elementos que marcam 0 pensamento p6s-moderno, encontram

se no meio ambiente. Grandes despesas para a protes:ao a nature
za, mescla bizarra de manutens:ao e destrui¢o, rejeis:ao violenta 
da casoa ou da pesca a foca, loucos gastos para salvar duas baleias 
presas no gelo, multiplica¢o de animais domesticos, colagem, 
incerteza sobre 0 que e passadista ou futurista, neofascismo ou 
tribalismo na "deep ecology". 

Entretanto, a ecologia mostra-nos mais profundamente 
o quanto a nos:ao de p6s-modernismo e tam bern superficial. 
Seria 0 caso de dizer que jamais fomos modernos (Latour, 1991). 
Urn coletivo que deve se ocupar do ar, do mar, da agua, dos 
animais selvagens e domesticos, dos microbios e das estrelas, 
nao e mais pos-moderno do que moderno. Ele e simplesmente 
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niio-moderno, mergulhado na comum humanidade, antropol6-
gico como todos os outros. 

Mas, ao perder 0 qualificativo de moderno, perdemos igual
mente esse recurso da critica, em especial da critica montada pelos 
ecologistas politicos. Perdemos a possibilidade de denunciar 0 
mundo moderno (a tecnica, a industria, 0 consumo) em nome de 

uma maneira mais intima, mais organica, mais respeitosa de gerir 
os ecossistemas. Essa grande disputa que contrap6e uma maneira 
mecanica a uma maneira orgcinica de fazer a mesma coisa, tecni
cas destrutivas e tecnicas apropriadas, procedimentos hard e pro
cedimentos soft, fabricas sujas e fabricas limpas, e uma disputa 
que s6 po de ter lugar no meio ambiente "moderno" ou p6s-mo
derno (Guery, 1989). Os denunciantes aceitam 0 conjunto das 
posi~6es que eles denunciam, em particular a energia necessaria 
ao trabalho de denuncia (Boltanski e Thevenot, 1991). Ela nao 
pode mais ter lugar no meio ambiente "nao-moderno", porque 
nenhuma divisao, nenhuma diferen~a ontol6gica distingue os dois 
lados dessa dicotomia - a nao ser pelo fato de, como toda dicoto
mia, esta ser interessante para 0 antrop610go. 0 sujo nuclear de 
repente pode se inclinar para 0 lado do limpo quando se tratar de 
proteger a cam ada de ozonio contra os poluentes da industria do 
carvao. Uma tecnica "apropriada" pode revelar-se subitamente mais 
destrutiva para a sociedade que uma tecnica "imperialista". A na
tureza dos objetos nao permite decidir sobre os que sao "bons" e 
os que sao "maus". Os objetos sao amostras, agregados, cujo sen
tido, funyao e influencia s6 podem ser compreendidos reconstru
indo seus limites, isto e, a rede da qual eles constituem urn ele
mento. Os processos de acusa~ao, a designa~ao dos culpados, 0 
estabelecimento das causas e conseqiiencias nao sao elementos que 
podemos aceitar passivamente: nao ha fato antropol6gico sem de
signa~ao de culpados; nao existe antropologia das ciencias sem 
designa~ao das causas e divisao das conseqiiencias. Longe de nos 
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afastar da antropologia, a substitui~ao das acusa~6es por causas 
nos aproxima, ao contd,rio, mais diretamente dela. Uma multa 
contra os poluidores, urn mecanismo de retroa~ao, definem uma 
relayao dos homens entre si e dos homens com as coisas de modo 
tao preciso quanto uma cosmologia ou urn rito de fecundidade. 

o protesto indignado, a den uncia dos "gran des interesses", 
o escandalo permanente, limitaram a compreensao e a aceitayao 
do meio ambiente. A den uncia serve aos duelos humanos, mas cai 
por terra quando se trata de lurar entre os hom ens em pro! dos niio

humanos. 0 nao-humano ainda nao faz parte das Cidades - se
gundo a palavra de Boltanski e Thevenot - pelas quais aprende
mos, ate agora, a bater-nos na justi~a. Como decidiriamos sobre a 
justic:ra devida as arvores, aos rios, ao ar e aos rneteoros (Stone, 
1987; Hermitte, 1991)? Nao existe, no repert6rio das cidades 
politicas ocidentais, medida comum entre humanos e nao-huma
nos. Mais uma vez, nao importa que cultura resolveu esse proble
ma por si mesrna, a nos sa se empenhou, pelo contd.rio, em nao 
resolve-lo, para concentrar-se na justi~a humana. Ora, a ecologia 
politica ignora essa dificuldade. Ela aplica a natureza os recursos 
habituais forjados ao longo da lura de classes ou da luta de clas. 
Ela trata a natureza como uma mera extensiio da luta politica mo
derna. 0 discurso tipico da ecologia politica e 0 da denuncia da 
cegueira dos grandes interesses industriais, pervertidos pelo apeti
te do ganho, e insensiveis a rica compreensao do mundo tal como 
as ourras culturas nos mostram, escolhendo sempre a soluyao mais 
dispendiosa e mais devastadora (Guattari, 1989). 

Essa den uncia e duplamente faci!. Primeiramente, porque 
supoe no adversario urn "estranharnento" com a natureza e a cul
tura, uma alienayao que, por prindpio, e impossive!. Em vez de 
debilit:i-lo, ela the empresta essa ontologia sinistra da racionaliza
~ao, que the da justamente urn poder incomensur:ivel, que desar
rna 0 adversario - po is como lurar contra 0 Capitalismo, 0 Oci-
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dente, a Desterritorializa~ao ou a Racionaliza~ao do Ser? Ela e 
demasiado faci! uma segunda vez, porque supoe que 0 protestat6rio 
teria consigo, por ciencia infusa, as conseqiiencias que a industria
liza~ao do mundo teria sobre 0 planeta. Como se as conseqiienci
as pudessem ser conhecidas antes das causas! Como se a sabedoria 
do pigmeu pudesse preyer 0 efeito estufa! Como se 0 respeito dos 
masai por suas vacas possibi!itasse a previsao da eutrofiza~o* do 
Mar do Norte! 

Ora, 0 problema reside ai, nao sabemos 0 que pode um meio 

ambiente, e sabemos ainda menos 0 que pode 0 MeioAmbiente. "N6s", 
quer dizer, ninguem, nem os industriais, nem os ec610gos, nem os 
ecologistas, nem os politicos, nem os scibios maori ou masal. Co
letivamente, somos incapazes de saber se ele ira se quebrar com a 
menor queda, ou se, pelo contra.rio, e suficientemente forte para 
assimilar todos os golpes. N6s testamos, experimentamos nosso 
meio ambiente. Sem duvida, todos temos conhecimento sobre 
meios ambientes, mas a unidade, a unifica~o, 0 que nos permite 
falar do Meio Ambiente, no singular, em vez de falarmos no plu
ral, ainda nao conhecemos. 

o meio ambiente e urn evento hist6rico recente, que n6s 
construimos, como todo evento, testando-o. Como conhecerfa
mos 0 que ele pode, dado que ele est:i pela primeira vez presente? 
Podemos muito bern indignar-nos contra a eutrofiza~o do Mar 
do Norte, ou contra as chuvas acidas: 0 inicio da sabedoria consis
te em afirmar que ninguem podia preyer de antemao 0 desenvol
vimento dos veiculos automotores e dos fertilizantes de fosfato, 
que os meios ambientes locais de nossas a~oes - complementares 
- iriam todos conectar-se e tornar-se parte integrante de nossas 
a~oes. Mente portanto aquele ou aquela que den uncia a polui~ao 

* De eutcofia, acumulo de resIduos organicos que leva a pcolifera~ao de plantas aqua
ticas e a diminui~o e empobrecimento do oxigenio das aguas profundas (N, T.), 
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do Reno ou a libera~ao de bacterias recombinadas como se sou
besse desde sempre 0 que essa a~o iria fazer do Reno ou dos 
campos de beterrabas, e como se soubesse de ciencia infusa em 
nome de quais interesses superiores 0 Reno nao deve ser poluido e 
as bacterias nao devem ser manipuladas. Que seja para dizer que 
nao pode haver riscos, ou para dizer que eles sao enormes, a pre
tensao de preyer faz pouco caso do carater experimental de nossa 

inclusao do meio ambiente nos coletivos. 
E porque a den uncia pelos ecologistas e demasiado facil e 

contraproducente que ela deve ser abandonada, ao mesmo tempo 
que essa ideia de urn mundo moderno alienado da natureza e 
distante de todas as outras culturas. Assim que abandonamos esse 
ponto de vista superior dos ecologistas, que creem saber 0 que e 
preciso e por que denuncia-lo, percebemos 0 quanto e recente 
essa unidade do meio ambiente (Drouin, 1984).0 seculo XVII 
havia unificado a natureza, e verdade, mas era uma natureza me
canica, que s6 era unificada pela universalidade das leis que a regiam 
e pela amplitude do trabalho humano de conquista que se abria 
di,mte dos imperios. Ela era una como urn maci~o montanhoso 
vis to de longe e "uno". 0 que nao impede que, para os tres seculos 
seguintes, cada a~o, cada fabrica, cada cidade possuisse seus meios 
ambientes, seus dep6sitos e suas reservas diferentes. A despeito 
dos grandes debates filos6ficos sobre a unidade entre natureza e 
universalidade da fisica, 0 meio ambiente nao era definido pelas 
leis de Newton. Foi preciso acrescentar muitas ciencias, as quais 
tiveram que fazer pulular novos atores e novas rela~oes para que a 
natureza se tornasse, para alguns, a unica biosfera. 

E a primeira vez que nos deparamos com esta coisa estra
nha: nao ha mais dep6sito que nao seja a reserva de algu<:m, e nao 
existe mais reserva. 0 complementar e 0 conjunto se tornaram 
coextensivos. Esse resultado era imprevisivel, uma vez que era 
preciso faze-lo, testa-lo, po-lo a prova. Ninguem sabe, ainda hoje, 
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de que especie de unidade goza 0 meio ambiente. Alguns, como 
os defensores de Gaia, prop6em que 0 meio ambiente seja urn 
super-organismo, do qual 0 humano nao e senao urn 6rgao que se 
tornou canceroso. Outros, sob a expressao "ecossistemas", ainda 
no plural, sup6em circuitos, feixes de retroac;:6es. Agir como se 
tivessemos as respostas a essas quest6es, como se essa unidade esti

vesse dada, como se tivessemos desde sempre urn s6 ecossistema 
ameac;:ado, como se Fosse imoral modifid.-lo, e abandonar 0 que 
hi de interessante na crise ecol6gica, tudo 0 que hi de novo nas 
ciencias humanas, e em particular isto, que elas devem reabsorver 
as ciencias naturais ao mesmo tempo que a natureza. E esquecer 
tudo 0 que hi de radicalmente novo em uma definic;:ao da politi
ca, do corpo politico, da etica, que agora inclui 0 nao-humano. 

E esquecer enfim a novidade desse fenomeno; a primeira 
gerac;:ao sem guerra que comec;:ava a habituar-se 11. abundancia ve
se novamente as voltas com a crise total e totalizante da ecologia. 
Como reagiriamos rapidamente?Tanto mais que essa crise se deve 
em parte a essa Outra cat:istrofe impossive! de antecipar: ao cuidar 
dos miseraveis e eliminar as doenc;:as contagiosas disparamos a 
bomba demografica. A pior cat:istrofe se deve a inversao de nossas 
boas intenc;:6es. Podemos ser modestos. Indignar-se com a lenti
dao COm a qual tomamos consciencia do meio ambiente seria como 
indignar-se da lentidao com a qual os homossexuais, enfim libera
dos de suas amarras, reagiram a irrupc;:ao da AIDS, maldic;:ao da 
natureza cultivada invertendo de urn s6 golpe todas as conquistas 
recentes de suas liberdades sexuais. 

A grande debilidade do debate publico sobre 0 meio ambiente 
consiste em que as posic;:6es permanecem a-hist6ricas. Sup6e-se que 
os fatos tenham existido desde sempre, e nao tenham sido moldados 
por ninguem. Sup6e-se que os valores sejam transcendentes. 0 cara
ter experimental da construc;:ao de urn meio ambiente pe!as socieda
des humanas, para e!as e contra elas, nao e reconhecido. Sup6e-se que 
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o ozonio tenha sempre estado presente, assim como a eminente dig
nidade da pessoa humana. Quando 0 carater experimental e, apesar 
de tudo, timidamente reconhecido, s6 0 e pelos cientistas, e ainda 
assim provisoriamente. Sup6e-se que 0 metodo experimental.s6 exis
ta nos laborat6rios, e somente para estabelecer, de maneira definitiva, 
a verdade. A experimentac;:ao e urn ultimo recurso. Dando-se ouvidos 

a certos cientistas, certos epistem610gos e cerros moralistas, chegaria
mos a pensar que somos capazes de prescindir de toda experiencia 
para construir e decidir sobre 0 direito dos nao-humanos. Ora, a 
experimentacrao e coletiva e permanente: coletiva, uma vez que so
mos todos n6s e aparentemente toda a biosfera que dela participa
mos; permanente, porque 0 estabelecimento dos faros e urn momen
to de estabilizac;:ao numa polemica que pode sempre, em principio, 
reabrir-se, e que precisa sempre ser desarmada para que nao volte a 
surgir (Latour, 1989). As ciencias humanas nao tern por finalidade 
proibir, limitar, impedir a experimentac;:ao coletiva (em nome de que 
limites transcendentais?), mas transformar a experimentac;:ao parcial 
numa experimentac;:ao completa, impedir que ela se limite a uma 
porc;:ao do coletivo (os pesquisadores cientificos) e a urn momento (0 
estabe!ecimento da verdade). Trata-se de redigir 0 prorocolo da expe
rimentac;:ao em andamento. A posic;:ao das ciencias humanas nao e 
nem descritiva nem prescritiva, elas historicizam, coletivizam, acom
panham, complicam a experiencia em curso. 

Algumas regras para uma humana ciencia do meio ambiente 

• Nao existe meio ambiente, existe um trabalho de ambientali
zarao que 0 socialogo deve seguir 

Toda ac;:ao define urn ambito de referencia, urn limite entre 
o dominio de responsabilidade e 0 complementar desse dominio. 
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o trabalho do soci610go nao consiste em tomar partido ou em 
indignar-se pelo fato de que certas a~6es "passem dos limites", 
mas em seguir a maneira pela qual os atores tra~m os limites e as 
divis6es, e a maneira pela qual eles sao constrangidos a renegocia
los. 0 soci610go nao toma 0 meio ambiente como urn dado inicial, 
mas como resultado de urn trabalho de estabelecimento e ordena
mento do meio ambiente. 

Tomemos urn exemplo: a primeira controversia sobre as 
recombina~6es geneticas (rADN) definia urn meio ambiente arti
ficial a a~ao dos bi61ogos moleculares; primeiramente muito peri
gosos (morat6ria de Asilomar), os micro-organismos sao altamen
te confinados em recintos ventilados em superpressao; os proto
colos de experiencia sao aprovados por autoridades cientifico-ad
ministrativas (NIH, nos Estados Unidos). Depois, os micro-orga
nismos sao postos em a~ao numa outra atmosfera, confinada mas 
ampla, a usina ou 0 piloto da biotecnologia. Ainda ai, seu meio 
ambiente e definido como urn recinto que os separa artificialmen
te do resto do mundo, recintos feitos de tela cuidadosamente vigia
dos. Tudo muda com a extensao dos rADN aos campos (Cambrosio 
e Limoges, 1989). Trata-se entao de incluir no micro-organismo 
limites interiores (dcbilitamento, handicap, artificialidade, quan
do nao auto-destrui~ao) e marcas de reconhecimento, permitindo 
seguir seus tra~os. E 0 campo experimental, e nao mais a usina 
que serve agora de objeto-fronteira, e que "cerca" de maneira com
pletamente nova 0 micro-organismo. 0 novo organismo porta 
em si (pelo trabalho de manipula~o) as marcas de sua rela~ao 
interior! exterior. Assim, nesta descri~o de uma manipula~ao de 
urn plasmideo, le-se: 

"Urn plasmideo simbi6tico contem a especificidade amplia
da e rotulada pelo enxerto T n5 foi introduzido nesses mutantes. A 
Fonte de origem do plasmideo e a Fonte R. leguminasorum bv 
viceae RISO A 10 isolada a partir de uma nodosidade de ervilha 
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afega cultivada na Dinamarca. 0 plasmideo simbi6tico dessa fon
te contem 0 gene da nodula~o espedfica da ervilha afega e e 
auto-transferivel para a freqiiencia 10 I, 10 2. Esse plasmideo foi 
rotulado pelo enxerto Tn5 no laborat6rio de V. N. Liyer, da Uni
versidade de Carleton, em Ottawa, por conjuga~ao da Fonte dina
marquesa com urn Fonte de E. coli contendo 0 vetor suicida p 
GS9 ... A Fonte de E. coli WA803 contendo 0 vetor GS9 foi 
conjugada pela membrana com a Fonte de R. leguminosarum bv 
viceae AIO, os transconjugantes resistindo a kanamicina, e cres
cendo em meio minimo, foram isolados, purificados, e aqueles 
que apresentaram resistencia no plasmideo simbi6tico foram sele
cionados." (Schwartz, 1988). 

Cabe agora ao plasmideo conter nele mesmo suas pr6prias 
telas, prote~6es, alarmes e auto-destrui~6es ... 

• Uma afiio nao se situa no interior de um meio ambiente, mas 

define ao mesmo tempo seu interior e seu exterior. 

o problema posto para a sociologia do meio ambiente e urn 
problema de topologia. E impossivel afirmar que n6s estamos numa 
sociedade, ela mesmo cercada por urn quadro natural, que esd. 
por sua vez envolto por urn envolt6rio atmosferico, que por sua 
vez esd. incluso num sistema solar, etc. Urn grupo ou urn agrega
do se define, pelo contrario, por uma reparti~ao dos interiores e 
dos exteriores, mas nao existe unanimidade possivel e unifica~ao a 
priori de todos os interiores e todos os exteriores (Deleuze e 
Guattari, 1980). Se existe localmente uma unifica~o, 0 trabalho 
de unifica~ao e os instrumentos que a possibilitam devem ser se
guidos e documentados pelo pesquisador. Que urn metere610go 
se refira ao "tempo do planeta" nao nos autoriza afirmar que todas 
as a~6es se situam no tempo do planeta; n6s devemos seguir as 
esta~6es, os instrumentos, as institui~6es, os centros de computa-
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yao, as redes de comunicayao, as estadsticas, as equa<;6es ca6ticas 
que possibilitam ao metere610go definir no interior da rede da 
metereologia 0 exterior do tempo dos outros. Mas basta interro
gar os outros atores para verificar que e!es talvez nao se reconhe
c;:am em absoluro no tempo da metereologia nacional. E falsa, 
p0rtanto, toda afirmac;ao sobre 0 meio ambiente que s6 incida 
sobre 0 exterior do dispositivo de construc;ao, sem reconstiruir ao 
mesmo tempo seu interior. S6 se po de falar entao do trabalho de 
interiorizac;:ao e de exteriorizac;ao. 

Retomemos 0 mesmo exemplo. 0 caso dos rADN obriga a 
essa ginastica conceitual' uma vez que e 0 problema mesmo dos bi6-
logos moleculares: como inserir no interior dos organismos certas 
propriedades desejaveis vindas de outros organismos por intermedio 
ou pe!o vies do virus? 0 plasmideo transportador de informac;ao se ve 
e!e pr6prio confrontado a urn problema de meio ambiente: e!e ira 
sobreviver num novo organismo, ira forc;ar 0 maquinirio celular a 
exprimir seus genes, ira transformar 0 meio ambiente celular em seu 
proveito - e do bi610go do qual e!e e 0 representante? Mas esse pro
blema se encontra igualmente no nive! do solo: 0 solo e urn mundo 
rao complexo quanto a celula na qual 0 bi610go e 0 ec610go se per
demo 0 organismo injetado nas raizes pode desaparecer com tanta 
certeza quanto 0 gene de urn plasmideo na maquina ce!ular. Mas e 
tam bern 0 problema do bi610go cujo projeto de pesquisa e credibili
dade podem desaparecer inteiramente da cidade cientifica, e com tanto 
maior certeza que e!e e incapaz de disciplinar seus plasmideos e orga
nismos recombinados. Ve-se bern que a repartic;ao entre 0 dentro eo 
fora e impossive!, mas que hi em rodos os pontos uma repartic;ao dos 
foras e dos dentros, dos meios ambientes conhecidos e das multid6es 
desconhecidas. 
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caminhos conduzindo do local ao global, ou retornos trazendo 
do global ao local. 

Nada desacreditou mais os movimentos ecologistas do que 
a afirmac;ao segundo a qual "rudo se vincula", "tudo e complexo". 
o soci610go deve ser, em vez disso, completamente agn6stico em 
materia de contexro ou de complexidade. Os agregados e os atores 
tentam por a prova por meio de testes de forc;:a 0 que se vincula e 
o que nao se vincula. Pretender de antemao que 0 resultado desse 
teste dos atores seja conhecido e fazer pouco caso de todo 0 cara
ter experimental dos agregados, e e proibir-se, por conseguinte, 
de apreciar a possive! robustez de certos atores. Antes do trabalho 
dos especialistas no Artico, antes de sua indusao no contexte da 
quimica dos gases inertes da alta atmosfera, 0 ozonio nao fazia 
parte do contexto das fabricas de Arochem. Esse ponto e de capi
tal importancia, pois urn ourro trabalho cientifico, uma outra ex
periencia, urn outro teste de forc;:a pode desligar 0 que os defenso
res da camada de ozonio ligaram. Em outros termos, 0 soci610go 
do meio ambiente deve seguir com a mesma seriedade e a mesma 
atenc;:ao as estrategias de elevac;:ao e de queda dos prec;:os, as de 
globalizac;:ao e as de localizac;:ao ou de simplificac;ao. 0 contexte 
do meio ambiente e experimental, e!e nao e uma essen cia exterior 
a nossa ac;:ao de conhecimento. Nenhuma sociologia do meio am
biente sera possive! se 0 pesquisador adota a priori uma crenc;:a 
particular que estabilize, no lugar os arores que e!e estuda, 0 que e 
o meio ambiente, 0 que e!e pode e 0 que os humanos devem fazer. 

No caso da liberac;ao dos micro-organismos nos campos, 
que nos serve de exemplo, os ec610gos do solo se encontram dian
te de uma dupla experiencia: os organismos podem fazer subir os 
prec;:os e invadir roda a biosfera, mas podem tam bern fazer baixar 
os prec;:os e se limitarem aos pes de milho ou de tabaco no qual 
foram voluntariamente inoculados. 0 problema dos organismos 
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darwinianos, eo problema dos ec610gos que prometeram mundos 
e fundos para a industria, e que nem uns nem outros sabem pre
cisamente se "tudo se vincula" realmente ou nao. Se 0 soci610go 
adota uma posic;ao de principio sobre a solidariedade dos meios am
bientes, ele se proibe de seguir no laborat6rio 0 ceticismo, a anglistia 
e a incerteza dos industriais, agr6nomos, ec6logos, jornalisras e ecolo
gisras. Ele transforma uma experi~ncia na qual se testa a solidariedade 
relativa dos atores num desvelamento. Mas de que forma ele saberia 0 
que ninguem, nem mesmo as bacterias, sabem? 

• As diftren,as entre 0 humano e 0 nilo-humano, 0 cultural e 0 

natural, 0 artificial e 0 dado, silo 0 resultado das divisoes cole
tivas~ e nao a sua causa. 

A sociologia do meio ambiente se encontra paralisada por 
urn conhecimento a priori daquilo que divide 0 humano e 0 
nao-humano. A cada vez, os humanos "naturalizam" uma divi
sao entre 0 que e humano e 0 que e nao-humano ou super
humano, quando sao essa divisao mesma e suas variac;:6es 0 
objeto dos maiores debates. A sociologia do meio ambiente 
deve documentar a divisao pelos atores, eles mesmos, entre es
ses atributos e entidades. A confusao de todos os debates eco
l6gicos e biol6gicos - deve-se patentear plantas? 0 efeiro estu
fa e de origem humana ou natural? As bacterias manipuladas 
sao mais ou menos naturais do que suas concorrentes? Como 
se deve conservar as sementes? ... - nao deve ser esvaziada em 
proveito de uma classificac;:ao de born senso e de uma indigna
c;:ao moral, quando essa classificac;:ao e rompida. 

Eo que fazem todavia os moralistas, por medo do inumano 
- sobretudo na forma da eugenia; eles querem impedir os etn610gos, 
os soci610gos e os cientistas de nosso mundo de pesquisar como se 
redefine 0 humano. Que haja problemas eticos a serem colocados, 
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isso e evidente. Mas e precisamente a incapacidade dos "direitos 
do homem" de levar em considerac;:ao os nao-humanos que obriga 
a fazer calar-se por urn tempo os moralistas indignados, para estu
dar os monstros hibridos que alguns dentre n6s criam. Nao e a 
experiencia em si que constitui urn problema, mas 0 seu carater 
local, particular, fracionirio. 0 soci610go nao passa do laisser-faire 
cientifico a regulamentac;ao, nem do protesto moral ao laisser-faire, 
mas considera como urn experimento essa co-produc;:ao de huma
nos e nao-humanos, co-produc;:ao que marca toda cultura - e que 
marca toda natureza. 

o grande erro seria levar a crer que apenas os cientistas 
experimentam e pesquisam, enquanto todos os outros aprendem, 
indignam-se, legislam, limitam ou se desinteressam. A experimen
tac;:ao e aquela do coletivo a geometria variivel, e e do acompanha
mento desse protocolo que 0 soci610go do meio ambiente se encar
rega; eis porque seu agnosticismo em relac;:ao as ciencias e tao es
sencial. Nao hi sociologia do meio ambiente que nao integre a das 
ciencias. Nessa redefinic;:ao do protocolo experimental todos per
dem e ganham: os cientistas "duros" perdem a possibilidade de 
definir sozinhos os fatos-valores; os cientistas "moles" ou "flexi
veis" perdem 0 direito de definir os "valores" a priori; mas os pri
meiros ganham 0 direito de debater coletivamente a experiencia 
na qual nao se engajam mais s6s, e os segundos ganham acesso as 
controversias sobre os "fatos-valores" que ate entao ignoravam, Oll 

que nao ousavam abordar. Em lugar de urn duplo reservat6rio, 
os fatos de urn lado (e seus altivos guardiaes), os valores do 
outro (e seus guardiaes de colarinho alto), temos uma experiencia 
mais interessante, que define, para uma dada sociedade e num 
momento hist6rico dado, os fatos-valores sobre os quais ela pode
ria chegar a um acordo. 

A fraqueza das posic;:6es a priori sobre 0 artificial e 0 natural 
sao bern visiveis em nosso exemplo dos rADN; grande parte dos 
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debates desde Asilomar ate hoje incide sobre a questao de saber se 
os plasmideos ji fazem "naturalmente" 0 trabalho de recombina~ao 
genetica que os bi610gos Ihes fazem executar no laborat6rio. Ora, 
esse "direito natural" e tao fraco na biologia molecular quanto em 
qualquer ourro lugar. Mesmo que os plasmideos fa~am natural
mente certas coisas, isso nao vale urn direito. Inversamente, e di

ficil imaginar uma recombina~o genetica feita pelo homem que 
seja mais monstruosa do que a pr6pria produ~ao darwiniana. Se 
"anything goes" nao e uma posi~ao moral muito elevada, e porque 
o mundo natural darwiniano nao e ele mesmo altamente moral. 
Todas as ambigiiidades do darwinismo natural e social se encon
tram nos rADN: nem a natureza das coisas nem a cultura dos 
humanos permitem decidir 0 que se deve fazer, pois nao sabemos 
o que vincula os humanos e as coisas - nao sabemos ate que ponto 
os humanos sao "coisas" e 0 quao pr6ximos do humano estao as 
coisas. E por isso que exploramos essas quest6es, que sao novas, e 
que se apresentam pela primeira vez, nessa escala, aos coletivos 
humanos em plena explosao demografica, e que voltam a encon
trar em certos pOntOS imprevisiveis os limites de suas a~6es. Nao 
se trata de cientifizar 0 coletivo, impondo-Ihe como valor a dura 
brutalidade dos fatos, mas inversamente, de coletivizar a produ
c,rao comum dos "fatos-valores". 

• A ambientalizariio - dejiniriio do contexto, do interior assim 
como do exterior, do natural assim como do artificial, do hu
mano assim como do niio-humano - eo objeto de uma contro
versia cujo resultado decide os objetos e os fotos. 

Nada limitou mais a reflexao sobre, a favor e contra 0 meio 
ambiente do que a prematura estabiliza~o dos fatos cientificos esva
ziados de sua hist6ria, de seus instrumentos, de suas disputas, de suas 
institui~6es. Aquele que tomasse os numeros anuais sobre 0 desapare-
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cimento do ozonio atmosferico sem considerar os cientistas que 0 

afirmam, 0 instrumento que permite sua medi~o, a calibra~o do 
instrumento que 0 certifica, a profissao que assegura a credibilidade 
de seu autor, as institui¢es cientificas que ponderam suas opini6es, 
estaria com isso impedindo-se de compreender seja 0 movimento dos 
fatos seja 0 das sociedades. Nenhum instrumento, ou, mais ampla

mente, nenhum valorfmetro deve ser lido sem que sua constru~o 
seja levada em conta. E preciso portanto que 0 soci610go do meio 
ambiente distinga sempre as medidas mensurantes e as medidas medi
das; as primeiras exigem que se reconstrua 0 aparelho de tomada de 
medida, sua calibra~o, sua estabiliza~o, as controversias que os acom
panham e as redes metroMgicas - no sentido lato - que os estendem, 
enquanto as segundas circulam no interior das redes estabilizadas, e 
sup6em apenas urn "/eitura dos indicadores". Essa cultura relativista e 
compartilhada pelos pr6prios pesquisadores, mas somente sobre 0 
assunto cientifico que eles estudam e permanecendo totalmente des
conhecida do resto do publico. A transforma~o da experiencia de 
urn meio ambiente numa experiencia coletiva cujo protocolo e acom
panhado pelas humanas ciencias exige, portanto, que se estenda a 
cultura relativista dos cientistas as outras partes das ciencias que nao 
sejam somente aquelas sobre as quais eles trabalham, e ao resto do 
coletivo. Nao hi fato concernente a ecologia sem 0 segredo de fabri
ca~o. Nao existe medida comum entre 0 interesse industrial de 
Atochem e a destrui~o da biosfera, entre os interesses dos bi610gos e 
o direito dos fetos. Mas nada possui medida comum antes do estabe
lecimento de uma metrologia. Mais uma vez, e a divisao entre a to
mada de medida (cientffica) e a tomada de medida (polftica e juridi
cal que e relativa, como 0 dizem as pr6prias palavras, desde Plarao. 

Por exemplo, como decidir sobre a migra~o dos micro-orga
nismos soltos no solo no INRA de Dijon? 0 deslocamento das bacte
rias pode ser acompanhado com 0 auxilio de tres indicadores. Um 
indicador de deslocamento horizontal, um indicador de deslocamen-
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to vertical (em profundidade no solo) e, enfim, urn indicador de pe
netrac;ao nas plantas visadas em prindpio pela bacteria manipulada
a presen,? de n6dulos resultantes da fixac;ao das primeiras sobre estas 
ultimas. A principal dificuldade posta aos pesquisadores para 0 acom
panbamento da dispersao das bacterias disseminadas residia na discri
minac;ao das bacterias manipuladas (maes ou filhas) e das bacterias 

nao-manipuladas. A distinc;ao se tornou possivel grac;as a marcac;ao 
genetica transferida. Era essencial aos pesquisadores poder acompa
nhar seus atores num elemento absolutamente desconhecido em seu 

I 0 " » d" " 'd comportarnento - 0 campo, 0 so o. nome os atores cons! era-
dos estava inscrito nesses atores, e se transmitia de mae a filha pela via 
da hereditariedade genetica. Impossivel saltar por cima desse trabalho 
para sustentar seja que a liberac;ao e isenta de riscos, seja que e infini
tamente perigosa. A atenc;ao voltada para os instrumentos de medida 
eo unico meio de definir as medidas que e preciso tomar. A anaJise de 
todos os axiometros - incluindo os "valores" dos pesquisadores indi
ferentes aos perigos, como em Dijon, ou preocupados em responder 
a "demanda social" - e 0 unico meio de definir uma axiologia. Sed. 
ela moral ou factual? Ambas, sem duvida, e necessariamente. 

• Toda fola sobre 0 que pode ou nao um meio ambiente supoe um 
porta-voz. 

A no~ao de porta-voz e essencial para a sociologia do meio 
ambiente, assim como para a das ciencias. As baleias amea~adas, 0 
Reno poluido, as florestas sacrificadas, 0 ozonio atacado, 0 
Yellowstone destruido nao falam diretamente no coletivo, mas 
indiretamente pela media,ao de porta-vozes que dispoem da autori
dade (ministerios) ou que a tomam (cientistas, Verdes, industri
ais). A diferen~a de born senso entre porta-vozes representando os 
humanos (homens politicos) e porta-vozes representando os nao
humanos (ec610gos, ecologistas ou industriais) nao vale para a so-
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ciologia do meio ambiente. 0 que dizer de urn prefeito que de
fende seus administrados, os ca~adores, os tordos que os ca~adores 
querem matar, e a floresta necessaria aos tordos e a ca,?? Ele fala 
pelos humanos ou pelos nao-humanos? Pelos tordos, pela flor.esta, 
pelos fabricantes de munic;ao? 0 que dizer de urn quimico da alta 
atmosfera que defende sua esta~ao de pesquisa na Antirtida, a 

universidade de Calif6rnia em Irvine, uma nova rea~ao entre 0 
ozonio e 0 CFC? Hi muito tempo deixou de existir a representa
c;ao pura de humanos ou de nao-humanos. Tanto mais que os 
maiores representantes agem em nome de pessoas morais, seres de 
razao muitas vezes totalmente desprovidos de razao (Stone, 1972; 
1985) e que sao hibridos monstruosos. Que certos porta-vozes 
sejam rao pouco contestados que pare~am nao mais falar, mas ape
nas transmitir 0 que dizem seus representados, nao impede que 
eles continuem sendo porta-vozes. Eles sao simples mente porta
vozes, sejam eles fieis, sejam eles sem contra-poder. Em rodo caso, 
nenhum elemento da natureza, nenhuma rea~ao quimica, nenhu
rna nuvem, nenhuma minhoca, nenhum plasmideo, nenhuma 
baleia, fala diretamente. 0 paradoxo do positivismo, que gostaria 
de eliminar os porta-vozes, cuja presen~a ele julga of ens iva para a 
dignidade da ciencia, e que ele precisa inventar este ser ainda mais 
bizarro, ainda mais ernogrifico: a natureza que fala diretamente a 
razao ... 

o que pode uma bacteria recombinada no solo? Ninguem 
pode responder a essa questao sem passar pelos poucos laborat6rios 
que se ocupam com essa questao. Ninguem pode inscrever uma 
resposta sem consultar os porta-vozes de Dijon, seus instrumen
tos, seus campos experimentais. A resposta depende de quem? Dos 
preconceitos dos bi610gos, da qualidade dos resultados, das bac
terias, das peculiaridades do solo de Dijon, da concorrencia 
darwiniana das outras bacterias, do acaso, do ruido de fundo? De 
tudo isso, talvez. Exatamente como para todo porta-voz e preciso 
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decidir constantemente se de fala em seu proprio nome, ou em 
nome de seus representados, ou se de e influenciado pelos interes
ses conscientes ou inconscientes de outros atores. 

• Todos os porta-vozes podem traduzir seus interesses uns nos ou
tros. 0 resultado dessas tradurifes Ii uma negociarao sabre a 
forma que devem assumir as interesses. 

Os interesses nao sao mais estaveis que a natureza, e nao sao 
a priori homogeneos ou heterogeneos. E preciso construir as ca
deias de interesse (Calion, 1989) e trabalhar para homogeneizar 
ou distinguir os interesses uns dos outros. Os interesses do ozo
nio, por exemplo, nao eram reconhecidos ate bern poucos anos 
amis. 0 seu desaparecimento nao preocupava ninguem. 0 mes
mo valia para os pesquisadores de Irvine ou da Antartida. Seus 
interesses nao eram os nossos. Suas ciencias eram locais, uma es

pecialidade em meio a milhares de outras. Ora, a cadeia de inte
resse e tal, hoje, que 0 ozonio da alta atmosfera, a quimica, os 
quimicos do ozonio, as grandes companhias produtoras de CFC, 
os fabricantes de geladeiras e os chefes de Estado estao todos vincu
lad os. Essa tradu~ao e essa transforma?o dos interesses nao esta
yam dadas de antemao. Foi preciso efetuar urn trabalho de liga~ao 
das partes e de fusao dos interesses. Esse trabalho, 0 sociologo do 
meio ambiente nao pode acompanhar se e!e poe de urn lado os 
faros cientificos, e de outro a policica ou a moral. Ele nao com pre
ende mais como, em dez anos, quimicos, fabricantes de gdadei
ras, capitalistas e chefes de Estado podem reunir-se e defender 
uma causa comum; e!e nao com preen de mais, sobretudo, como os 
que defendiam a mesma causa (os quimicos inventores dos CFCs 
e os industriais, por exemplo) podem, em outros momentos, de
bandar e desinteressar-se uns dos outros, desvinculando seus inte
resses, separando-os, ou contrapondo-os. Para que esse trabalho 
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de liga?o e de separa?o seja documenravel e preciso que rodo 
fato seja acompanhado de seu porta-voz ou de seu fabricante, e 
que todo interesse se rorne 0 produro de uma cadeia de interesses, 
da qual cerros dos sao mais frigeis que outros. Entao, mas soroen
te entao, a descri?o da meio ambientaliza?o se torna possivel. 

Ninguem se interessa a priori pelo pequeno laboratorio do 
INRA em Dijon. Para que os interesses passem por esse laboratorio 
e ai permane~m de forma dutave!- na forma de dinheiro, de bol
sas, de certezas - e preciso esfor~r-se urn pouco para situar a pes
quisa na linha do que interessa aos ecologistas, a Comissao Euro
peia de Bruxelas, aos colegas. Se 0 alinhamento nao e born, entao e 
preciso esfor~r-se mais ainda para modificar seja as pesquisas do 
laboratorio seja os interesses de uns e de outros. Tudo e negociave! 
num interesse, mas a urn "eusto" mais ou menos alto. Mas repenti

namente, eis que 0 laboratorio de Dijon interessa a urn grande nu
mero de pessoas!Todos os jornalistas, rodos os Verdes se precipitam 
sobre e!e, poem-no em evidencia. ''A experiencia e escandalosamen
te perigosa", escreve-se na imprensa de inclina?o ecologista. Com 
isso, 0 laboratorio deve pro ceder agora a uma defla?o de interesses, 
adotar urn low profile, banalizar suas pesquisas, afastar-se dos holo
fotes, seguir uma rotina. Nao e facil regular as cadeias de interesse, 
quando se trata, apesar de tudo, de dar importancia as pesquisas 
sem que e!as se tornem por demais visiveis ... 

• Os porta-vozes, ao traduzir seus interesses e distribuir as cau
sas, definem entidades as novas propriedades, e portanto um 
verdadeiro direito das coisas. 

o cora~ao da sociologia do meio ambiente esra agora aces
sive!: urn coletivo experimenta 0 que esta fora e 0 que esra dentro, 
o que interessa e 0 que nao interessa, 0 que the concerne e 0 que 
nao the concerne; e!e realiza ha vinte anos esse novo evento his to-
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rico, a saber, que nao existe externaliza~o possivel, que 0 meio 
ambiente e uma palavra singular, e que existem caminhos de 
contextualizayao que fazem dele urn s6 contexto global; entao ele 
modifica 0 movimento de suas acusayoes e redistribui a natureza 
de suas causalidades - tornou-se impossivel resolver os conflitos 
humanos apoiando-se no dorso dos nao-humanos, uma VeZ que 
os humanos vivem as custas dos nao-humanos; no inicio, os cole

tivos utilizam os recursos forjados ao longo dos periodos prece
dentes, para tratar 0 meio ambiente como se tratou todos os ou
tros problemas morais e politicos dos humanos, isto e, por meio 
da denuncia, da emancipayao, pelo conhecimento positivista; mas 
depois, e e 0 periodo no qual nos encontramos, os coletivos perce
bern que e preciso modificar a natureza da sociedade, da politica, 
da moral e do direito, a fim de efetuar esse retorno, essa involuyao, 
de todos os exteriores no interior. 

Conc/usao 

As ciencias humanas terao "encaixado" 0 meio ambiente se elas 
forem capazes de efetivar e enunciar as seguintes transforma¢es: 

• 

• 
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Primeira transformayao: 0 social- este nao e mais definido 
como 0 que vincula os humanos, mas como 0 que vincula 
ou associa repartiyoes de entidades as quais Sao ou nao atri
buidas caracteristicas humanas, inumanas, nao-humanas, 
super-humanas. De sociol6gica torna-se antropol6gica. 
Segunda transformayao: as cib/cias - estas nao estao mais 
encarregadas de urn conhecimento, mas de urn trabalho de 
representayao dos nao-humanos, e seus pesquisadores tor
nam-se porta-vozes sempre contestados ou mais ou menos 
bern equipados e certos; de positivistas tornam-se relativistas. 
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• Terceira transformayao: a polltica- esta nao e mais definida 
como a medida ou a decisao a partir dos fatos e das medidas 
fornecidas pelas ciencias, mas como uma assembleia de todos 
os porta-vozes, quaisquer que sejam as controversias sobre a 
fidelidade, a importancia, a multiplicidade de seus r~pre
sentados. De moderna ela torna-se nao-moderna. 

• Quarta transformayao: a moral- esta nao e mais definida 
pelos limites que urn saber transcendental sobre 0 humano 
exigiria nao ultrapassar, mas por urn acompanhamento es
crupuloso e minucioso da experiencia de redefiniyao e de 
triagem, experimentada pelo coletivo como urn todo, do 
que e humano e do que nao e. De prescritiva ou normativa 
ela se torna descritiva e experimental. 

• Quinta transformayao: 0 direito - este nao e mais 0 direito 
dos homens em sociedade, mas 0 dos homens e das coisas 
em associayao, em coletivo, e que trocam de propriedades e 
de qualificayoes; ao direito dos humanos substitui-se urn 
verdadeiro direito das coisas (Stone, 1987; Hermitte, 1981; 
Serres, 1990). De antropocentrico torna-se descentrado. 

• Sexta transformayao: as ciencias humanas - e em especial a 
sociologia - ficaram sufocadas por quererem imitar as cien
cias naturais em seus aspectos exteriores e ignora-las em seus 
conteudos e suas produyoes; ora, e preciso fazer exatamente 
o inverso, nao se deve imit:i-Ias uma vez que elas pr6prias 
estao completamente transformadas, mas e preciso sim 
integra-las, conhece-Ias, pratid.-las e desconstrui-Ias, ja que 
elas definem em parte os associados de nossos coletivos em 
construyao. De ciencias humanas elas se tornam humanas 
ciencias, isto e, antropol6gicas. 

Assim, em vez de nos indignarmos e de exportarmos para 0 

campo do ambientalismo urn modelo de disputa e de direito to-
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mado ao coletivo humano, reconhec;:amos antes que nao sabemos, 
que nao somos mais modemos, que e preciso refazer de cabo a 
rabo nossa moral, nossa politica e todas as ciencias humanas que 
as sustentam. Todos se queixam da crise das ciencias humanas. 
Que elas encaixem 0 meio ambiente e seus desafios, e ninguem 
mais falara de crise. Elas tern do que se servir por pelo menos urn 
seculo. 
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Os motores da hist6ria 

entrevista com Paul Virilio 

Proteses corporais, sexo cibernetico, declfnio da realidade 
dos fatos, anula~ao dos tempos locais, polui~ao das disdncias ffsi
cas: 0 filosofo e urbanista Paul Virilio discute a amplitude das 
novas tecnologias e aponta para os liscos totalitirios da colonia 
global multimidiatica. 

o titulo do seu livro, A arte do motor l
, soa como uma stntese 

da experiencia estetica e material da cultura contemporanea. Gosta

riamos de come~ar esta entrevista perguntando sobre ele. 
P. V. Nos niio percebemos que a historia moderna foi 

escandida, organizada por cinco motores. Primeiro, 0 motor a 
vapor, na ocasiao de uma revolu~iio da informa~iio e da cria~iio 
da primeira maquina, ou seja, da maquina que serviu a revolu
~ao industrial. Foi 0 motor a vapor que permitiu 0 trem e, 
portanto, a visiio do mundo atraves do trem, a visiio em desfi
Ie, que ja e a visiio do cinema. Cada motor modifica 0 quadro 
de produ~iio de nossa historia e tambem modifica a percep~iio 
e a informa~iio. 0 segundo motor, 0 motor de explosiio, propi
ciou 0 desenvolvimento do automovel e do aviao. Voando, 0 

1 Trad, bras.: Sao Paulo, Esta<;ao Liberdade, 1996. 
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homem obteve uma informa~ao e uma visao ineditas do mun
do: a vi sao aerea. 0 motor de explosao possibilitou uma infini
dade de maquinas, as maquinas-veiculo e tam bern toda uma 
serie de maquinas de produ~ao industrial. 0 terceiro motor, 0 

eletrico, deu origem a turbina e favoreceu a eletrifica~ao, per
mitindo, por exemplo, uma visao da cidade a noite. Evidente
mente ele favoreceu tam bern 0 cinema. 0 cinema e uma arte 
do motor. Certamente as primeiras maquinas e cameras foram 
manuais, mas sabemos que elas foram eletrificadas rapidamen
teo 0 desenvolvimento do cinema, que modificou a rela~ao do 
homem com 0 mundo, esra diretamente relacionado com a 
inven~ao do motor eletrico. 0 quarto motor e 0 motor-fogue
te que permiriu ao homem escapar da arra~ao terrestre. Arra
yeS dele temos os satelites que servem a rransmissao do sistema 
de seguran~a. Satelizando os homens, ele permitiu a visao da 
Terra a partir de uma Outra terra: a Lua. 

Assim, cada motor modificou a informa~ao sobre 0 

mundo e nossa rela~ao com ele. Eu creio que isto nunca foi 
dito. N6s esquecemos que a arte e sempre uma arte do motor. 
De uma certa maneira, as artes primitivas eram ligadas ao me
tabolismo, ou seja, ao pintor, ao esculror etc., mas desde que 
inventamos a maquina n6s inventamos urn meio diferente de 
perceber e de conceber 0 mundo. 0 ultimo motor e ol1).Q.tor 
informarico~rn()tod.inferencia l6gi~~, ~q~el~do ~oftware, 
que vai fa:".".r_e_cer.adigitaliza~ao da imagem ,,_do SOtrl:~~~ 
como" realidade virtual. Ele vai modificar· totalmente arela=
~om~;~_al, na medida ~;;:'_q~e p;rrnite d,-!pli~ar a realid?ae 
atraves de Ulna outra realidade, que·e uma realidade imediata, 
funcionando e~po real, live:· - .... ---.. ----
- Desse modo, dizer "a arte do motor" significa dizer que 
toda arte moderna e ligada a inven~ao de motores: motor a vapor, 
motor de explosao, motor elerrico, motor-foguete e motor eletra-
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nico. Gostaria de lembrar que Babbage2,0 inventor da calculadora 
bern antes de Turing3 e de Neumann4, chamava a sua maquina 
calculadora de motor analitico. N6s mantemos 0 termo motor 
para falar hoje do motor de inferencia 16gica que permite a reali
dade virtual e os sistemas de espa~o virtual. 

As transforma,aes nesta comunidade de motores ocorreram com 
uma rapidez impressionante: esta historia tem 250, 300 anos. 

P V. Sem duvida. Tudo isto come~a com Huygens5 e se 
passa no espa~o de aproximadamente tres seculos. 

E nao foi foci! para a cultura humana absorver estas transfor
ma,aes ... 

pv. Exatamente, e eu creio que n6s nao entendemos nada 
da arte-video, por exemplo, nem das instala~6es-video e do cine-

2 Charles Babbage, matematico ingles (1792-1871). Escreveu a Tratado da economia 
das mdquinas e das manufoturas (1832). SellS trabalhos a levaram a imaginar ma
quinas de calcular combinando as possibilidades das calculadoras e dos cartoes per
furados. 

3 Alain Turing (1912-1954), matemarico e l6gico ingles, parricipou da concep<;ao 
das maquinas calculadoras inglesas e, ap6s a guerra, do desenvolvimento de alguns 
dos primeiros computadores. Em 1937, concebeu a "maquina universal" na qual, 
atraves de urn automata abstrato capaz de efetuar todos as d.lculos imaginaveis, ele 
demonstrou a exisrencia de problemas inso!U.veis para todo metoda calcular6rio. 

4 John von Neumann, marematico hungaro (1903-1957), aurar dos Fundamentos 
matemdticos da mec&nica qu&ntica (1932). Publicoll em 1944, com Oskar 
Morgenstern, a Teoria dos jogos e do comportamento economico. Considerado a fun
dador da informatica par rer elaborado as planas do EDVAC (Electronic Discreet 
Variable Automatic Calculator), a primeiro documento onde se encontram a des
cri~o e as prindpios de funcionamenro dos computadores. Nos seus projetas de 
trabalho imaginou uma maquina auto-reprodutiva, visando contribuir para as es
tudos em generica. 

5 Fisico, matemarico e astronomo holandes, Christiaan Huygens (1629-1695) foi a 
autor da primeira exposi<;ao completa de d.lculo de probabilidades: De ratiociniis in 
ludo aleae. Atribui-se a ele a primeiro grande tratado de dinamica: a Horologium 
oscillatorium (1673). 
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rna se nos nao compreendemos toda esta historia. Eu trabalhei 
bastante sobre 0 cinema, que e uma arte do motor, uma arte da 
maquinaria eletrica. A filmagem e maquinada pelo motor. 

No livro ~ arte do motor" 0 senhor diz que a midiatiza,iio 
generalizada da informa,iio e uma grave amea,a que pesa sobre as 

sociedades eontemporaneas, pois ela impliea uma ''derrota dos Jatos" e 

o jim das diflrenras entre tempos loeais (de eada regiiio ou grupo 
social) e 0 tempo universal 

p. V. '!2da.s as sociedades antigas viviam em tempos locais. 
Toda a historia da h~~aii.idade se fez de tempos locais. AqueJes 
que viviamem Paris viviam no teIIlP()local de Paris e aqueles que 
viviam no Brasil, viviam no seu tempo local- e eu falo do te;npo 
nls~orico, da dura~ao-;-Tnao do c1lrria;-p·ois este ·continua a existir. 
Recenrememe eu oei uma e;trevi~ta, pelo telefone, para a Tv 
Globo: nos estavamos il; t~mpo ;;;-~~diai. Mesmo a Globo estan
do no Brasil e eu na Fran~a, nos fizemos uma entrevista, mas ;:;-io 
co~o~sm q~~fa.~ com voces,hoje, em Paris, no tempo locar.:.. 
agora sao 16 horas_e nos estamos jtmtos aqui no bouLey~,-dRas.e:il. 
Com a Globo,.()c:s>rreuuma_e!l~revistaem que ",:aIll17hQL~ 
Paris e nao sei que horas no Brasil. Portanto, nos somo~ '!l'rimeira 
gera~o a viver um ~"-lIlPo mundial. 0 live, 0 tempo real, e--;U;:; 
teIIlP())uundial..Dorav_an1;Lo t~m.l'o.lo-,,~_ebem men()s_~0i?T
tante politicamente, economicamente, do que 0 tempo mundial. 
H~f;'v;sto o-prClDIemaaibOlsae do tratamento porsareITtedos 
dados financeiros.-.--·.--------- --.-.----

Mas no passado, havia um tinico tempo universal. Trata
se do tempo da astronomia. Quando Galileu ou Kepler falavam 
de astronomia des se referiam a urn espac;o c6smico unico, "0 

cosmos" e nao "os cosmos", e tam bern a urn tempo unico, 0 tem
po universal. Ora, doravante, este tempo tinico, universal, astro
nomico, se transformou no tempo do proprio mundo. Existe as-
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sim uma desqualifica~o do tempo local mas tambem do espa~o 
local, em proveito do tempo mundial e de um nao-Iugar. ~ 
entrevista telefonica com 0 Brasil, n6s estavamos lulltos Q().~~.!!!po 
mundial, osb~~li.;;risi~~:-;;:;as~6s nao estavamos iuntos~!!!.. 
nenhum lugar l1..0_~~~(>:. n6s ~:ravamos separados. Exist~ nesse 
fato uma verdadeira revolu,,",o filos6fica e_'l'lo~ diz re~!t0 aDEm 
do hie et nu~~, ao fim do aqui e agora. Nos ~ao dizemos 0 ";~r 
filosofico" mas "ser aqui e agori'. 0 s~~ e ';hic et nunc sao ligados 
na filosofia. Mas, doravante, temos as tecnologias da teleaudi~o, 
<fa telea~o,o telefone, atelevisao, 0 zappingca.ssirncomo 0 telerate" 
as possihlligades de tocar~ ·di~ti~~ia e de se sentir urn ~ooutro a 
distiincia, taq longequanto.se.q.u.is.er._D.9ravant~-,'Qse.J1!farnos n-;; 
fim doj2ic..fl.11'WL Poci~II1~c:.star aqui e la, p04emos agir em 
outro lugar, de..J,!.1pa m~neirato_tal, iI1st~I1.r~nea, e _!lao simples: 
melJKp9Luma mensagem. A realidade virtual ~nnite isto, ou 
seja, ateleopera~~ 0 teJ,:Q£e.~,,4()~ Basta ter uma roupa com cap
tores dotada de urn meio de enviar e de recebe-r sinais, assim como 
~de()capacete pa~~ I'~der teleouvir, telever, teletocar, e mes~ 
;;;0 tentar, tal como ocorreu entre Ti;;'-;;thy Leary:-;; ~majapo-~a, 
faz~-;:-amor entre ola1'ao e os-Estados Unidos, atraves de caprores 

;~~;is. E 0 q~e ch~;~o~~e~iEr~~i~a'-~e,,-ual. Pon~nto,~a 
d.errQta d()sfatos e a derrota do bie.!!nune,c!c>_aqui e agora con
creto, que se refere_ ao estar junto COl).getal!1-".n!e, sem int(!r,:,:alo-4e 
~p~e,ede·-t~~po. Nessa entrevista, agora, nos estamos no mes
mo lugar, juntos no tempo e no~spa~o locais:e~i;te, p~rtanto, 
"_____ • _ n. __ ._ ---., 

um fato. Mas quando se tem a de~L~q[g.ll!;.ao..e_a...destemporaliza~ao 
do temp()e·doespa~o 10caiS0ll'ando entran;lOS no tem.E9.mun
d~jl!gr_e_s.sgmos no virt.wu. Ou seja, 0 atual cessa em proveito da 
virtualidade. Existe a1 uma revolu~ao filos6fica, um paradoxo fi
losofico, que se reduz numa frase que utilizamos freqiientemente 
no teletrabalho, na teleconferencia: "se reunir it distancii'. "Se 
reunir a distancia" e um paradoxo total que implica a derrota do 

-+- d- '1 ,;..." ! . J,"~r , tC'r'rJ"...::::o" J l' Q l . -.._"':>. \/\ ~ '<.I ..... _ , .... :v';:', 
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factuaL Neste momento nos estamos aqui, no factual, e por isso 
eu posso, por exemplo, sentir 0 perfume de voces, nos podemos 
brigar e ate mesmo dar e receber tapas. E isto e bom! No tempo 
mundial voces nao podem me bater, somente me enviar injurias. 
Existe portanto a derrota do factual em proveito do virtuaL E 
assim, 0 comesoo de uma comunidade virtual que destroi a comu
nidade real, que comesoa a desdobri-Ia, tal como quando se coloca 
um cartaz sobre um outro cartaz. Antes existia somente um cartaz 
que era a realidade. Agora, sobre esta, pode-se colocar uma reali
dade virtuaL 

o senhor analisa estes fenomenos em termos de "concorrencian 

com a realidade. Mas serd que niio se pode pensar estas novas teenolo

gias em termos de um racrescimo" do real? 
P V. Existe um prejuizQIeaLE elllreio que nao,podemos 

nos esquecer disto. Estamos vivenciando um prejuizo do f:i!Q...a 
derrota dos fatos. E a chegada de um mundo virtual a partir do 
qual 0 mundo real sed. desqualificado,desac::redrtado. ~n
correr com 0 mundo virtuaL Neste nosso momento aqui, 0 mun
do~eal nao esta conco,rengQ_som nada. Alguemcomo eu, por 
exemplo, que nao tem nenhuma experiencia de ci-be~sexualidad--e;-
nao pode colocar em concorrencia,q Rf!1o~ f~it9 vlrtuaImerue e 
aquele feito com uma mulher de fato. Ism. nao e possiveL Mas se 
nof~t~ro eu me habituo a ~irtll~idade, existid. entao urn prejui
zo: meu encontro com 0 ser real seri~esSlualificado. Algu;;-acoisa 
vai se perder disto que era fundamental no fato de fazer amor. 
Atualmente eu estou escrevendo urn texto justamente sobre esse 
assunto. E urn texto terrivel, de modo algum engrasoado ou eroti
co, mas sim monstruoso. Pois a cibersexualidade me parece ser 
a1guma coisa que vai contra a sobrevivencia da especie humana. 
Creio que ela poe em questao a reproduSOao da especie tal como 
fazem a engenharia genetica, os bebes de proveta, as manipula-

\ 
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so6es geneticas, etc. Creio que temos aqui urn problema grave. Por 
isso, quando se diz que tudo isto nao passa de "bugiganga para se 
divertir", eu digo "nao, trata-se de urn problema ontologicamente 

grave." 

Neste sentido niio se tem mesmo no,iio dos riseos que estamos 

eorrendo, daquilo que estariamos perdendo. 
PV. Nao, nao se tern. E diferente de quando, por exem

plo, nos locomovemos de trem ou de aviao em vez de irmos a pe 
para algum lugar. Pois nesse caso nos sabemos 0 que perdemos. 
Quando se passeia de carro por uma cidade, se sabe 0 que se per
de. Urn dia de verao numa bela cidade e uma coisa agradavel: 
andar em Roma no verao ou na primavera, por exemplo. Mas, se 
atravessarmos Roma de carro, nos sabemos 0 que estamos perden
do. ~!l'l':'~ que cO.!l1_a. realidadevirtu_a.Lnao se sabe o que se 
perde, nao existe equivalente. Na verdade nos nos engajamos numa 
tecnologia da virtualicl":cle_~<:lTlcompreender os prejuizos tragicos 
dela decorrentes: a perda do re,y, . .'l.sua desqualificas;a(). Dou ainda 
urn outro exemplo, que e ligado nao mais a realidade virtual mas 
a urn veiculo. 0 oceano Atlantico ou 0 Pacifico eram lugares de 
exercicio do homem atraves dos grandes navegadores e dos barcos 
transportadores de especiarias entre a Europa e a America. 0 oceano 
era tam bern 0 infinito maritimo de Melville, de Moby Dick, vivia
mos na grande aventura do mar. A partir do momento em que 0 

aviao comesoa a ser utilizado, 0 Atlantico, por exemplo, sera desa
creditado, servindo so mente como urn terreno de jogo e de tra
vessia para navegadores solitarios, como se ele fosse urn espasoo 
qualquer. 0 mar nao e mais praticado, ele se torna a1go semelhan
te a urn hipodromo, atraves do qual tem-se a desqualificaSOao do 
cavalo que corre em circulos. Todo mundo corre 0 risco de ser 
desqualificado. 0 prejuizo que traz a tecnologia do ultimo motor, 
o motor informatico, concerne a todos. 
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o culto do imediato parece eliminar toda operariio sequencial 
do mundo, toda distancia, todo segredo. Serd que as pessoas e os siste
mas politicos estariam ficando submetidos ao imperativo do "tudo 

contemporaneo" ? 

P V. Alguma coisa se perde com a tecnologia do tempo 
mundiaLe~9 im~diato,e algumacoisa se polue: trata-se d3.CIis
tancia. A distincia e uma substincia do mundo. A natureza {t;ro
b_em a sua grandeza natural. Um exeml'lo:a "natureza d~-um!,
garrafa'; nao esra- s~mente no vidro com Iiquido dentro, ou -seja, 
na sua substancia, mas tambem na sua propor~ao, na suaAistin
cia, no seu tamanho. Uma garrafa com ~OO m~trgs de altura nao 
e mais uma garrafa. A mesma cois_a pode ser dita de um h:;;;;;;n:". 
Ser um homem corresponde a medir algo entreLlP !l1e 2, 50m, 
digamos. Mais alta do que isso nao existe homem. Dessa form!, 
aquilo que e poluido pelas tecnologias novas nao e somente a subs
tanci~ - a agua, 0 ar, a fauna, a flora que se destroe~, por exem
plo, atraves dosdetiiros-iildustrials':'Ip.as tambem a distanc[;'- 0 
TGVS, que vai em duas horas de Paris a Lyon, polue e aliena a 
distancia ent;'~ estas duas-cidad~s.Toda a paisag~m.,,-ue~t:i entre 
elas e esmagada por esta rapidez. Neste caso, a1guma coisa da gran
deza natural da Fran~a se per~e. Quando tamamos 0 aviao super
sanico e chegamos ao Japao em 14 horas, por exemplo, alguma 
coisa da natureza-grandeza do mundo se reduz; numa telecon
ferencia que fa~o com T oquio instantaneaIV,ente, eu desconsidero 
o fuso horario, eu reduzo 0 mundo a nada. rQdemos assim imagi
nar que para as gera~6es futuras, atraves das telecomunica~6es 
banalizadas, da realidade virtual, das teconologias de telea~ao ins
t;nCaneaentr:e andpodas, 0 sentimento de encarceramento, de fe
chamento no mundo, sera insuportavel it especie humana. A Ter
ra sera muito pequena~ nao por raz6es demograficas, mas porque 

6 Trem de Alta Velocidade. 
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_as nossas tecnologias terao poluido a gr'illd~_~:l_!latural do mundo. 
Uma tragedia cosmica esta sendo pre parada. . 

Eu enviei uma fita cassete para a Eco 92, na qual eu d,SCU
tia esse problema e muita gente, inclusive fisicos, concord~u co
migo sobre aquilo que chamo de "ecologia cin~', que nao ~ a 
mesma coisa que a ecologia verde. Esta e a ecologla das substan
cias, da luta contra a polui~ao e a degrada~o das substancias, con
tra uma respira~ao ruim, contra Chernobil, etc. Mas existe uma 
outra ecologia, sem cor, sem sab~r, sem substancia, que e a ecolo

gia das distancias, a ecologia cinza. Ela diz respeita it polui~o da 
rela~ao com 0 mundo e com os individuos. Quando fa~o amor it 
distancia eu poluo a distancia existente entre eu e 0 ourro, a rela
~ao com 0 outro. Alguma coisa se perde neste af":'tam~nto entre 
os dois seres. Eu creio que a derrota dos fatas cammha Junto com 
a derrota das distancias. E por isso que eu digo que nos nos trans
formamos menos em cidadaos do que em contemporaneos. Nos 
somos contemporaneos no fata de teleagir, nos somos contempo
raneos do ato de fazer amor no caso da cibersexualidade, mas nos 
nao somos cidadaos, nos nao estamos juntos. No telefone com 0 

Brasil eu e os brasileiros somos contemporaneos no tempo mun
dial, ~as nos nao somos cidadaos da mesma cidade. Quando dize
mos cidadao, queremos dizer do solo, da mesma cidade, se refe
rindo ao espa~o local e real. Contemporaneo se refere entre tanto 

ao tempo real e mundial. 

E isto nos afasta de uma suposta''dgora cat6dica~ !u de cristal 

liquido...- --------
P V. Sem duvida. Ela nao existe. 

Em seus livros 0 senhor sublinha que a corrida e sempre elimi
nat6ria. Em proveito da reduriio das distancias, os esparos sao elimi
nados e a lentidiio e conjurada, passando a ser associada aos mais 
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desmunidos. Eo Terceiro Mundo, que e "lento "? £ possivel inverter a 
IOgica eliminatoria? 

P V Eu espero que ainda seja possivel, mas eu nao acredito 
nisso. Por que? Porque por tras de tudo isto que eu disse ate aqui, 
existe uma lei. Uma lei que se impoe a n6s e que se chama a lei do 
menor esfor~o. Toda a hist6ria das ciencias e das tecnicas da espe
cie humana e ligada a lei do menor esfor~o. Ou seja, 0 homem e 
submisso ao peso, ao esfor~o e ao cansa~o. E todas as ciencias e as 
tecnicas desenvolvem unicamente meios de evitar 0 cansa~o, e de 
realizar urn menor esfon;:o. Por exemplo, se n6s domamos os cava
los e paraeconomizar 0 cansa~o de andar ape. Isto e evidente. Na 
domestica~o do cavalo ja temos a lei do menor esfor~o. Quando 
se inventa 0 trem se trata tam bern de poupar urn cansa~o, pois se 
locomover a cavalo durante urn dia inteiro e cansativo, enquanto 
que tomar 0 trem e bern menos cansativo, pode-se mesmo dormir 
dentro dele durante uma longa viagem. Tomemos urn outro exem
plo desta lei: quando se esta diante de uma escada e de urn eleva
dor, os jovens, os velhos, as mulheres, os facistas, os esquerdistas, 
os genios, os que ganharam 0 premio Nobel, os idiotas, todos 
enfim, tomam 0 elevador. E isto e terrivel! Isto leva ao fim que n6s 
fal:ivamos anteriormente. A~c[Q .menor esfon;:o i~ue se 
deva produzirsoment~ maquinas para a~rar. Seria preciso in
ventar uma maquina de desace]erar, mas isto nao existe. Nada 
mais f.icil hoje do que inventar urn TGL, urn trem de grande 
]entidao, que demoraria, por exemplo, oito dias para ir de Paris a 
Lyon, ao inves de tres horas. Mas ninguem inventou este trem, 
nao existe a Iiberdade para inventa-Io. Nenhum poder pode in
ventar a maquina de desacelerar. Entretanto, existem os psicotr6-
picos. ~a quimica. ao c.o.nJr:l.!i2.da fisica, existem maquinas para 
desacelerar 0 ritmo. Talvez esteja ai uma das razoes da droga. A 
droga quimica -_.e. naoa eletr6~i~a sobrea qu~ -f.;,rare~osmaIs 

_.tarde_ :::~de ser nao somente urn excitante mas -ta~bem urn 
'I '-- ----.-- , ' .. 
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desacelerador. Talvez esteja ai a explica~o para 0 exponencial da 

droga quimica. 
.~ a noite dos tempos, a corrida sempre foi eliminat6-
ria, nao somente para os homens, mas tambem para as animais. 
Na sociedade animal sao os mais rapidos que devoram os mais 
lentos. Ha diversas maneiras de ser forte, basta pensarmos na massa 
f(sica de urn elefante que nao precisa ser rapido, assim como nos 
musculos e nas garras do leao, do tigre, etc. Mas existem tam bern 
os animais para quem a potencia est:i na velocidade e nao na mas
sa: a gazela que corre r:l.pido, 0 passaro que voa. De todo modo, a 
lei do menor esfor~o aparece tambem como sendo uma lei ani
mal, e e por isso que ela e muito grave. 

Por fim, a corrida elimina a n6s mesmOs pois nela perde
se alguma coisa: por exemplo, perde-se peso. Quando n6s faze
mos "jogging" n6s perdemos peso. A corrida elimina ainda 0 ter
rit6rio. Basta olhar a diferen~ enlre urn Iugar no campo onde se 
pode correr e uma pista de corrida. Urn hip6dromo, urn aut6dro
mo e urn vel6dromo sao espa~os puros, marcados por Iinhas retas 
e curvas. Trata-se de urn espa~o instrumental, pois a velocidade da 
corrida eliminou as asperidades, as pequenas flores, os acidentes 

da paisagem. Par" ir rapido_.~i'reciso tornarlis() 0 espa.£>_c:.~ 
n.<;k nao houvesse mais---":. natureza. Dessei1!9do,_haseITl.pr-,,-_ulTI_,,: 

~IilIli~,,:~() . 

'::::\0 h -". I" fi de sen or pro poe a escnta contra a te a como uma orma 
resistencia contra a corrida eliminatoria do complexo militar
informaeional. Mas como promover a escrita contra a tela numa soeie
dade como a brasileira, por exemplo, onde grande parte da popula~iio 
e analfabeta? 

P V Ah! esta e uma grande questao, e eu nao tenho reaI

mente uma res posta. 
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Na verdade, com uma grande parte da populariio analfabeta, 
a televisiio tem um papel e um poder bastante importantes no Brasil. 

P. V. Sim, mas estou falando da escrita contra a tela e nao 
contra a imagem: quando fazemos urn desenho num livro trata-se 
da escrita. Quando eu me refiro a escrita, estou falando do tra~o, 
da memoria. Nao podemos nos esquecer que a escrita tern a po
tencia de conservar 0 ser, e nao e por acaso que falamos em Santas 
Escrituras, a Biblia ou 0 Alcorao. A escrita e a memoria do ser. 
Nao existe ser sem memoria. Assim, eliminar a escrita e eliminar a 
memoria do ser, e mata-lo. Temos aqui novamente uma situa¢o 
muito grave. 

Pois 0 traro seria ainda uma substdncia. 
.P.V. Sim. Eu creio que a palavra e bastante desenvolvida 

no Brasil, pais onde ha uma jubila~ao da palavra, como ocorre na 
musica, por exemplo. E preciso que exista 0 tra~o desta palavra. 
Hoje, a unica coisa que resiste a tela e a musica. A televisao nao 
po de resistir a urn belo concerto de rock que ela emite. A tela nao 
pode resistir a urn born concerto de musica brasileira ou Mozart. 
Podemos considerar a palavra latina como sendo uma musica, uma 
bela musica que eu amo atraves dos seus cantos. E preciso conser
var isto. Como? Eu nao sei. Mas trata-se de guardar a memoria da 
palavra. A musica e uma memoria da palavra, e alias nao e por 
acaso que a primeira musica come~ com a arte vocal, com a voz 
e nao com instrumentos. A palavra se transformou em can~ao e 
depois em instrumental atraves do piano, do violao, etc. Temos ai 
uma potencia, mas desde que haja tra~o, desde que a palavra em 
seu sentido fundamental seja conservada pela popula¢o. Se a po
pula~ao nao perde a palavra, conservando-a no canto e na expres
sao popular, ela e salva. Se amanha, atraves dos americanism os, 
dos anglicismos, a lingua se perder, se ela derivar da tela e do 
slogan publicitario, nao havera mais esperan~s. 
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No livro Guerra pura7 0 senhor disse que a America do Sul 

e que alguns paises da Africa eram laboratorios da soc:,edade jutu.
ra. Pois nestes continentes e possivel ver um tlpO de endocolom
zariio'; quer dizer, um subdesenvolvimento da economia civil em 
proveito do reforro de uma classe militar que se transformou numa 

.. superpolicia interna, contra a populariio rum Jato ex~re~so pel~ 
conceito de Seguranra Nacional, por exemplo}. Nesta ultIma de
cada, com 0 desenvolvimento do complexo militar-informacional, 

o senhor acredita que nos entramos numa era de ampliariio plane

taria desta endocolonizariio que 0 senhor havia indicado na epoca 

do Guerra pura? . 
P. V. Acredito. Eu gostaria de lembrar que a endocolom-

za~ao se op6e a exocoloniza¢o. Esta ultima e a conquista, ou seja, 
ela implica conquistar os paises longfnquos e submete-los. Apos 
ter colonizado os povos de longe, temos a endocoloniza¢o, quer 
dizer, a coloniza~ao do proprio povo. Hoje nos entramos tam bern 
na era da endocoloniza¢o porque ingressamos na era da ciberne
tica social. As tecnologias do tempo real, os multimidias, as estra
das eletronicas, a realidade virtual, tudo isso equivale a uma 
domestica~ao dos comportamentos que concerne 0 mundo intei
ro, atraves da transmissao instanranea por satelite. Portanto, nos 
nos dirigimos em dire~ao a uma colonia global. De uma. certa 
maneira nos produzimos tecnicas totalidrias, sejam elas a mfor
matica ou a bomba atomica, para lurar contra a sociedade totalira
ria, 0 nazismo e 0 stalinismo. Como dizia Einstein, se inventamos 
duas bombas, a bomba atomica e a bomba informatica, foi por
que lut:ivamos contra 0 darwinismo social e 0 totalit~r~sm.o de 
Hider e, em seguida, atraves da guerra fria, contra 0 mlhtansmo 
do stalinismo. Mas, infelizmente, para resistir aO totalitarismo, 
foram inventadas duas maquinas totalit:irias: por urn !ado, a bom-

7 Trad. bras.: Guerra pura: a militariztlfiio do cotidiano. Sao Paulo, Brasiliense, 1984. 
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ba atomica - e a ameac;a absoluta sobre 0 mundo ao nivel da eco
logia, ao nivel de urn poder louco, 0 poder do bodo vermelho - e 
por outro, a bomba informatica. A informatica nasceu em rorno 
de Alain Turing e, mais tarde, em torno de von Neumann nos 
Estados Unidos, para decodificar as maquinas dos alemaes - a 
Maquina Enigma - e para decodificar as mensagens secretas dos 
japoneses. Portanto, a informatica nasceu da guerra total. A Se
gunda Guerra Mundial foi uma guerra total que inventou armas 
totalitarias: a arma atomica e a informatica, sem falar dos misseis, 
entre outras. Atraves da sociedade de multimidia e da "imediati
dade" generalizada, n6s entramos na era da ciberm'tica social. Ou 
seja, do condicionamento a domicilio das popula~6es. 

o condicionamento da televisao nao e nada ao lado do 
condici-;;-namerlto dasmui~i~idi;~,-~~ lad~'d;~pacete e da~~ 
pas da realidade ~irt~al, etc. N6s ~nt;",~.Qsna possibiliclaaeaa 
droga eIetf6nlca.l\ril.omais uma suj~i~iio quimica com picad~ 
;;:'~-pelos oIhos, pelas vibra~6es, pelos captores, que sao fe~e,me
nos de domestica~ao-, fenomenos coloniais. Pois a cada vez que se 
quer submeter urn homem ou uma mulher, eles sao domestica
dos. Urn soldado para ser domesticado deve manipular armas a 
partir de exercicios ritmados - hip! sentido, hop! continencia.:c,-a 
partlr-deor(fensdadas sem parar, na inten~o de tornar suas ativi
aaaeTatos reflexos. A eletronica faz a mesma coisa. Osrogos-~T~
tron-rcoss~o ritmados por musica militar. Trata-se igualmente-de 
uma domest:i;;~o: Os'fifmes do genero Rambo entre outros, nao 
contam a hist6ria de urn homem forte ou de uma mulher bela. 
Eles contam ritmos, eles narram;;:-:;'el~~idad~:Ni;~~suporta_ffials 
urn hime le;ti:o,rem-se necessidade unicamente de montagens cut, 
~£Iaas-;-eirigie· se c()mrn. o~,pl~n.o.s_c:. estes sao telescopadas . ...E. 
,tudo vai muito rapido.>.c:?m()_!!O vide~l!}e. E esta a,Ilovacoloni
za~ao, a colo~i~~() @~h.:ibitosL49.UJlStUmes,00s ritmos, (!ue~ 
dizer, daquilo que nos e pr6prio. Nestemomento, n6s conversa-
',-- ._-------- ---"-' - - . 
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mos e nossos ritmos sao aqueles da nossa saude; se bebemos muito 
cafe ou bebida alc60lica ficamos excitados, mas isto nao vai muito 
longe, nao nos impede de dormir. Enquanto que atraves da ciber
netica social estamos constantemente sob controle, sob uma men
sagem - atraves de urn telefone celular, de uma secretaria eletroni
ca, etc. -, estamos 0 tempo todo condicionados a reflexos: perde
se a reflexao em proveito do reflexo. T udo vai se dar em termos de 
reflexao ou de reflexo. A reflexao e a mem6ria e 0 raciocinio, en
quanto que 0 reflexo e desprovido de reflexao. 

E as conseqiiencias dessa situariio ... 
1'v. Sao terriveis. Trata-se de uma escravidao. 

o ritmo de vida do homem superexcitado corresponde a viver 

todo 0 tempo numa atividade-reflexo. 
1'V. Constantemente! A aliena~ao do trabalho muito co

mentada em rela~ao as fabricas do passado implicava gestos 
repetitivos, tal qual mostra Carlitos no filme "Tempos Moder
nos", sempre obrigado a fazer os mesmos gestos. Evidentemente, 
hoje em dia isto nao e tao aparente. Mas quando eu vejo uma 
crian~a brincar com videogames eu volto a pensar no exemplo de 
Carlitos. Ambos sao parecidos. A diferen~a e que Carlitos produ
zia carros e a crian~a produz so mente gestos e sinais que a condi
cionam, tal qual urn animal e condicionado. Tal qual urn animal 
de circo, ensinado a saltar para obter urn pouco de a~ucar: ele 
salta, ele recebe a~ucar, ele salta, ele recebe a~ucar ... eu ganhei, eu 
perdi, eu ganhei, eu perdi ... Nao podemos ser pela democracia e 
ao mesmo tempo por estes objeros. Desse modo, as multimidias e 
as estradas eletronicas sao, na realidade, endocoloniza~6es do 
mundo inteiro, atraves de grupos de pressao industrial, sejam eles 
americanos, japoneses, amanha franceses, amanha brasileiros, este 
nao e 0 problema. Foram domesticados os animais, os escravos, os 
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soldados, OS operarios e OS empregados domesticos atraves de ges
tos e de rituais. Agora se domestica todo mundo. 0 tempo mun-

diaJe a domestica~ao mundial·, .. 1 'J ( • 

? ~ W~..J2~ ~r& pCJ. '" u,,-o C-_ - '.0.. 

~ A garantta da democracta passa pefa democratizariio da cultu
~ecnica. 0 senhor acha que isto poderia ser realizdvel? 

,P. V. A culrura tecnica e ainda mais mal repartida do que a 
culrura artistic_a~Se existe uma arte do motor, existe uma culr;jra 
da arte quee_reJari.~m'!lte n;p..u.ti.da. Ou s!'ja, m'!i!~gente sabe 
quem foi ~()zarte Leonardoda Vinci. Mas quando se fala em 
motor_4e inferencia16gica, quando se fala deJaron Lamer", de 
Howard Rheing.<>id9, pouca gent". c,<:>nhece. Mesm'" os ;'inistros 
nao conhecem. Quando houve ague';'; d-;;-Goif~ eu fuCconsuIra
do por ministros, po is eles nao conhecem asquestoes tecli'iC:is da 
-gllerl!:_~ guerra-do"G:QI£Q foi extraordinaria no sentid~~ que 
ela foi feita com m."!e!,iais: F;!~ao fci..feiJu~l.9~_horg,~!,~e 
foram ridiculos dos dois Iados, tanto os americanos, franceses e 
a~ados quanto os iraquianos: eles nao servi-;;~par_aEada. 0 que 
contav~ eram os mfss~.i~, os s-up~~iyt{ies -fur.ti~os, o~ §at¢Jites, os 

computa<f.9~~.:J~J'es,~a_guerra, osresp_onsiveis politicos nao co
nheciam nada! Tudo estava nas mao,s dos militares. Quan®.ss
crevi olivro ~-"erra e ciie?rzalO e urn outro intitulado A md~uina 

8 Musi~o, artista pl~,ti~o e emfre~:ir~o norte~americano: Pesquisador em informati~ 
ca, cnou 0 termo Virtual RealIty. Fundador da Visual Programming Language, 
empresa pioneira na fabricat;:ao de equipamenros para redes de realidade virtual 
(como 0 Dataglove, o Eyephone, etc.). 

9 Jornalista e escritor norte-americano, especialista em informatica, editor da Whole 
Ea:th Review. ~blicou, entre outros, Tools for Thougth: the History and the Future of 
Mmd-ExpandmgTechnology, Prentice Hall, 1986, VirtuaiReality, Nova York, Summit 
Books, 1991, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, 
Addison Wesley, 1993. 

10 Trad. bras.: Sao Paulo, Scritta, 1993. 
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! da visiio", eu pensavaque ospoliti,,<>.s<i~veriam conhecer asmi -
. qu~de guerra;'maseles ~sinavam decretos desconhecendo jus

t<1,mente a miquina que iria realiza, a guerra. Eles nao conheciam 
o que utili;lO"~. A",oIlte"e a Illes rna coisa com os produto.s tecni
cos e com as multimidias. Nao se s,,:i:>.e,O, que,§a,o. A culrura art!s
t~p_opulari:Z;,,9-a,:d~mocratizada, mesmo sal>,endo que ela pode 
ser melho_rada, enquanto qtl~ a cul~~ra tec!',ica nao_con:esou Ilem 

m~;"o ser repartida. Eu posso Ihes dizer que na Fran~a existem 
apenasumas'vinte pessoasque cQ~he«m ;;:;5i~mfni~sd~queira
to em me~;iivros. E ridiculo! Deveriam existir ao menos vinte, 
t~i;;-;;'oi.9..l}ilr~nt,!,ll1iCp.esso~'-''rsto {~rave, etrrespoilsrvel! =--=E preciso dividir COtrl todos a cultura tecnica assim como 
se faz com a ,~lJ,ltura artistic'!.. Democracia e divisao. E divisao da 
critica tambem. Eu nao sou contra a tecnica l eu sou urn crftico 
de arte da tecnica. Quando urn musico diz que gosta mais de 
uma interpreta~ao de Schubert por tal musico que por outro, 
isto nao quer dizer que ele nao goste de Schubert, mas sim que 
eletem urn ouvido critico e que escolhe 0 melhor. Quando me 
trazem urn objeto tecnico eu nao digo que ele e ruim. Eu digo 
que se deve jogar fora, por exemplo, os videogames como os 
Sega, jogos feitos para as crian~as de oito anos. Eu nao tenho 
nada contra os jogos eletronicos para urn adulto po is se ele quer 
se embrutecer ele tern essa escolha. Mas a crian~a que e deixada 
em frente it teve nao tern escolha. Nao sou contra a tecnica, ela 
nos deu objetos maravilhosos. 0 que quero sublinhar e que se 
n6s nao somos capazes de ter uma critica desta arte do motor, 
ficamos como alguem que gosta de musica mas sem ter julga
mento de valor, achando que tudo em musica e born, e genial. E 
quando se diz que tudo e born e porque nao se tern nenhum 
julgamento, nenhum livre-arbftrio, mantendo-se condicionado. 

11 Trad. bras.: Rio de Janeiro. Jose Olympio. 1995. 
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Amar e escolher. E dizer isto e niio aquilo. Amar isto, isto e isto 
e igual a zero. Nao existe divisao democr:itica da cultura tecnica. 
o que e muito grave. 

Apos a eliminarao de toda a extensao, esta corrida eliminatOria 

atinge isto que 0 senhor chama de '0 ultimo planeta'; ou seja, 0 corpo. 

Ora, depois do infcio do seculo se tem a impressao que nos nao cessa

mos de invadir novas extensoes e de modified-las. Como se a elimina

rao das distllneias oeorresse de maneira paralela a deseoberta de exten

soes ainda deseonheeidas; eomo se 0 ultimo planeta nao parasse de se 

desloear. Poderiamos dizer que se trata de um movimento em direrao 

ao infinito? Que a busea do domfnio do eorpo e dos esparos seja para

lela a deseoberta de novas ftonteiras a ultrapassar? 

p. V 0 ultimo planeta e a imagem do homem que pesa, 
ou seja, do ultimo planeta a ser conquistado pela tecnica. Eu 
gostaria de lembrar que a tecnologia conquistou 0 planeta Ter
ra, ela redefiniu os territorios atraves das estradas de ferro, das 
redes eletricas, das turbinas, das usinas, .etc. Ora, hoje, a minia
turiza~ao das tecnicas permite equipar 0 corpo do homem. A 
roupa utilizada para fazer amor a distancia e feita de fibras 
oticas e de urn sistema de captores. Enquanto que a minha 
roupa serve para me proteger do frio, esta outra e uma "roupa 
de dados", ou seja, de informa~ao. Com ela eu me visto de 
informa<,;:6es que vao constantemente me tratar, me interrogar, 
Ifeagir, que fazem parte de uma especie de dupla tecnica: trata
se de urn "revestimento" tecnico, de informa<,;:ao, que me cha
ma a interagir tal qual meus proprios nervos e veias. Trata-se 
de uma pele artificial. Alias, nas pesquisas que estao sendo fei
tas sobre a cibersexualidade se busca uma pele artificial. Uma 
pele vibd.til, que transpire e que sinta, e nao simplesmente urn 
revestimento de fios e de cabos. Busca-se uma pele artificial 
capaz de registrar todas as sensa~6es e de transmiti-las a distan-
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cia: uma pele virtual. Como se a partir dela eu pudesse dar urn 
tapa ou beijar uma mulher e sentir tudo na pele, mesmo estan
do longe, a do is mil quilometros de distancia. 

Pode-se dizer que 0 homem esti so, exposto a tecnica 
tal como 0 planeta foi exposto a ela. A miniaturiza~ao 0 coloca 
a beira da terce ira revolu~ao. A primeira revolu~iio foi ados 
transportes. A tecnica, atraves das vias ferreas, dos canais, das 
linhas aereas, etc., permitiu a invasao do espa~o do mundo e 
sua conquista pela industria. A segunda revolu~ao, enos esta
mos nela neste momento, e da transmissao instantanea: trata
se do imaterial, com os satelites, as redes eletronicas, as 
multimidias. Ora, a terceira revolu~ao que se prepara e a da 
transplanta~iio. Nela a miniaturiza~iio dos objetos tecnicos per
mitiri engoli-los e nao somente trans plantar urn estimulador 
cardiaco ou urn figado artificial, mas tam bern uma memoria 
artificial no cerebro. 0 que se busca e acrescentar uma memo
ria artificial, exterior ao cerebro, e nao somente a memoria 
neuronal, da inteligencia, da lembran~a e da nostalgia. 0 pro
jeto e claro: alimentar 0 homem com uma tecnologia-micro
bio. Tal como se alimentou 0 homem com elementos quimi
cos, tentar-se-a amanha alimenta-lo com elementos tecnicos, 
ou seja, com micromaquinas, com nano-maquinas. Assim ca
minhamos em dire~ao a urn homem artificial que e trans plan
tado. Ele ja existe entre nos. A tecnica e urn tipo de alimento 
novo que de uma certa maneira vai no mesmo sentido que os 
alucinogenos e as drogas quimicas. E por isso que eu disse que 
nesse momento existem do is tipos de drogas: por urn lado, as 
quimicas, que os paises do terceiro mundo possuem e que fa
zem a sua fortuna (0 narco-capitalismo e a fortuna do terceiro 
mundo e talvez ate mesmo a sua ultima fortuna). Por outro 
lado, nos paises desenvolvidos, se tenta, atraves da realidade 
virtual e destas tecnologias de excitantes artificiais, conforme 
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eu analiso em ((Do super-hom em ao homem superexdtado"12, 
inventar uma droga tecnica capaz de concorrer com a droga 
quimica. Uma droga que nao apresente 0 risco do desgaste fisio
l6gico da droga quimica, mas que produza os mesmos benefi
dos tanto em termos nnanceiros quanto em term os de sensa
~6es e imagens. 

Neste capitulo, justamente, 0 senhor fala de um ''desemprego'' 
de certos orgiios do corpo face a cria,iio dos orgiios artificiais. 

P V. Sim, e isso e muito grave pois da mesma forma que 0 

homem natural foi considerado inutil, suas performances serao 
consideradas ultrapassadas. Por exemplo, 0 homem nu era consi
derado como sendo urn primata sem nenhum valor - tal como 0 

homem nu com sua flecha -, enquanto que 0 homem equipado, 
com sua espada, seu cavalo, sua roupa - 0 conquistador -, era 
considerado 0 mestre. Mas atualmente e 0 olho nu e cada 6rgao 
do corpo que e desqualificado, e nao mais somente 0 homem nu, 
o primata em rela~ao ao hom em desenvolvido, ao engenheiro, 
etc. C~ 6r~~d.o_sJ!~! consi~erado como sendo prilIlitiyo face 
as pr6teses tecnjcau:-"p!!.Z~-,!, ire~ malsTonge-ri~ pertO.r~ 
ksim e preciso proteger 0 "olho m?'t;;,rquale~~ necessario prote
ger 0 homem nu no momento do processo de Valladolid, de Las 
Casas. 13 Pois 0 olho nu e sagrado! Assim como 0 homem nu e 
sagrado! Se amanha eu nascesse e, sendo urn bebe, me colocassem 
urn capacete eletronico, eu diria para joga-lo fora. Existe uma es
cravidao em rela~ao a tecnica de cada urn dos sentidos: 0 olho, a 
audi~ao, 0 tato, etc. Tem-se uma especie de endocoloniza~ao nao 

12 Titulo de um dos capitulos do livro A arte do motor. 

13 Bartolomeu de Las Casas, padre dominicano espanhol que defendeu os indios con~ 
tca a escraviza<;ao e 0 exterminio nas "encomiendas". Em 1542, ele denunciou as 
atrocidades cometidas pelos espanh6is na obra Brevissima relacion de fa destrnccion 
de las Indias. 
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somente das popula~6es, mas do corpo humano, que e investido e 
fagocitado pela tecnica. Ha uma invasao, atraves da terceira revo
lu~ao, aquela da transplanta~ao, de cada urn de nossos 6rgaos. 
Cada urn dos nossos sentidos esta amea~ado de uma coloniza~ao, 
de uma microcoloniza~ao. E eu nao estou exagerando. 

Desse modo, (it aterrissagem" das tecnicas sobre 0 corpo, esta 

coloniza,iio do corpo por organismos sinteticos miniaturizados que 0 

senhor analisa, parece ser soliddria com as mundan,as radicais das 
noroes de natureza e artiflcio. Sera que, no limite, estariamos vivendo 

numa !!poca em que a oposi,iio entre estes dois termos perdeu comple
tamente 0 sentido? 

P V. Sem duvida. De todo modo, em todos os sentidos 
n6s estamos no limite. A grandeza deste flm de milenio e que n6s 
chegamos ao limite: ao limite atomico, ao limite em rela~ao a 
polui~ao do planeta, a tecnica, a demografla. A demografia e a 
terceira bomba apos as bombas atAm;ca e informatica. A bomb~ 
demografica exp1oQira. po terceiro mile.!!l~: Nos estamos no limi
te. Nosso final de seculo est:i no limite de muitas coisas, 0 que e ao 
mesmo tempo maravilhoso, trata-se de uma grande epoca; mas 
tam bern de urn grande perigo. Sera que os homens sao capazes de 
compreender 0 que esta em jogo? Esta e a grande questao. 

Entrevista realizada em 22 de fevereiro de 1994, por Denise Bernuzzi de Sant'Anna e 
Hermetes Reis de Araujo. Tradu<;ao e notas de Hermetes Reis de Araujo. 
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o deus dos artefatos: sua vida, sua morte 

Herminia Martins 

A nossa fe na tecnologia antes inspirada pelo "carisma da 
razao" (na frase de Max Weber) est"- hoje mais vinculada ao 
"sublime tecnol6gico" (0 obvers~ do tao evocado desencanta
mento ou demagializa<;:ao do mundo moderno) e it nossa de
pendencia inescapivel e ambivalente do meio artificial cir
cumambiente. Mas entre os principios filos6ficos que tern impli
citamente ou explicitamente sustentado a aventura tecnol6gi
ca moderna esta certamente 0 principio ou axioma de Vico, 0 

famosa verum ipsum factum ou verum factum: s6 compreende

mos plenamente 0 que fazemos ou realizamos (ou na sua ver
sao mais fraca: compreendemos ou podemos em principio com
preender plenamente tudo 0 que fazemos ou realizamos preci
samente porque 0 fazemos ou 0 realizamos). 

Todos os grandes principios filos6ficos sao maquinas de 
guerra, envolvendo sempre ataque e defesa (Gallie, 1964) e 0 

verumfactum nao representa uma exceyao. Na sua versao viconiana 
foi concebido contra 0 Cartesianismo que desprezava 0 conheci
mento hist6rico ou lingiifstico como essencialmente inferior, e 
cujo paradigma de conhecimento genufno, apodictico, era consti
tufdo pela ffsica dedutiva construfda a priori e em defesa da hist6-
ria humana que trata do que foi {eito por n6s (res gestae), mas que 

149 



HERMfNlO MARTINS 

se poderia entender como uma defesa geral das humanidades ou 
das ciencias hermeneuticas. 0 principio legitimava a autoridade 
epistemica da historia, do conhecimento das a~6es e obras, docu
mentos e monumentos feitos por nos revelando-nos as estruturas 
permanentes do espirito humano duma maneira qualitativamen
te analoga, embora em degrau inferior a matematica, ou melhor a 
aritmetica e a geometria sintetica ou Euclideana construida por 
nos a maneira platonica com regra e compasso. 0 mundo natural, 
criado diretamente por Deus, so era plenamente inteligivel pelo 
seu artifex e nao por nos que so 0 conheceriamos bern indireta
mente, parcialmente e penosamente na medida em que com os 
nossos experimentos (efetivos, nao so ideais ou de pensamento) 
refazemos os processos naturais: 0 encadeamento dedutivo a priori 
dos cartesianos nao e 0 caminho real para 0 conhecimento do 
mundo natural. Pelo contrario, 0 mundo humano era bern mais 
acessivel ao seu criador direto: 0 hom em como artifex secundario, 
representava uma especie de microtheos, "urn pequeno deus') na 
linguagem de Leibniz, de artistas e ate de artesaos nos seculos 
dezesseis e dezessete ou como disse 0 proprio Vico na sua reitera
~ao deste topos do humanismo cristao, "0 homem e 0 deus dos 
artefatos" (Vico [1710]1988: 97). 

Vico nao pensou a tecnica neste contexto antropogenico 
duma maneira sistematica: as suas referencias as gran des inven
~6es tecnicas dos tempos modernos sao apresentadas para afirmar 
a superioridade epistemica do estilo matematico classico dos 
teoremas em que se baseavam contra a suposta esterilidade pr:itica 
da geometria analitica cartesiana. Vico foi aproveitado acima de 
tudo duma maneira ontologica mais que epistemologica, como 
precursor do historicismo metafisico para 0 qual 0 homem, desti
tuido de natuteza basica e irredutivel, como alias ja tinha sido 
argiiido por humanistas como Pico della Mirandola, se cria a si 
proprio no processo historico radical, 0 unico processo supre-
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mamente inteligivel, pois representa a nossa auto-produ~ao 
(conversamente "a natureza nao tern hist6ria"). 

Herdeiro do historicismo metafisico na sua versao mais ra
dical, 0 idealismo pos-kantiano alemao, foi Marx quem na nota 
mais longa e famosa de 0 Capital quem primeiro sugeriu, cento e 
cinqiienta anos depois da Scienza nuova, a aplicabilidade e a espe
cial relevancia do enunciado principal de Vico em rela~o a his to
ria da tecnologia humana: compreendemos plenamente os nossos 
instrumentos exosomaticos, maquinas, sistemas tecno16gicos, por
que foram construidos por nos (quanto a tecnologia natural dos 
seres vivos - os seus instrumentos endosomaticos mas tambem 
exosomaticos - essa cabia dentro dos esquemas natutalistas de 
explica~o da evolu~o biologica: a mesma nota refere-se ao gran
de livro de Darwin, embora as ambigiiidades de Marx em rela~o 
a teoria da sele~ao natural sejam bern conhecidas). Nao seria 
implausiveller este texro como refletindo urn hisroricismo tecno
logico em que 0 processo da autoprodu~ao ou auromanifesta~ao 
do homem, 0 tema nuclear do historicismo metafisico anterior, se 
equaciona e se desmistifica por assim dizer uma segunda vez. A 
primeira vez foi com a antropologia filosofica de Feuerbach como 
o devir tecnologico "em que a natureza se rorna historia e a his to

. ria se transforma na historia universal do mundo" e "todo 0 pen
samento sera, no futuro, de essencia tecnica" (Axelos, 1961: 299). 
o que nos interessa aqui no entanto nao e diretamente 0 suposto 
historicismo tecnologico de Marx, bern mais patente na obra de 
~Utro e muito menos famoso jovem hegeliano, Ernst Kapp, mas 0 

seu otimismo epistemologico em rela~o a tecnologia humana. A 
sua confian~a na transparencia e domesticabilidade dos objetos e 
sistemas tecnicos, na gestao racional da sociedade tecnologica, num 
futuro em que todo 0 pensamento e toda a a~ao sera de essencia 
tecnica, tern sido muito menos notada e discutida do que a sua 
cren~a no crescimento a longo prazo irreprimivel das for~as pro-
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dutivas atraves da hist6ria. Esta tese global foi recentemente 
reapresentada como 0 nucleo duro e 0 cerne nomol6gico do ma
terialismo hist6rico pela escola do "marxismo analitico" que em
bora se preze altamente pela sua sofistica<;iio, nao demonstrou nas 
suas obras classicas qualquer interesse sistematico pelos impactos 
ambientais ou pela subprodu<;iio de risco e incerteza da tecnolo
gia, nao interrogando portanto as teses centrais do marxismo 
viconiano sobre a transparencia e controlabilidade dos objetos e 
sistemas tecnicos e alias nao tomando em conta a filosofia da tec
nologia como dominio de reflexao pertinente. 

" 
Depois de Marx foi Sorel, admirador de Vico e seguidor de 

Marx, quem retomou 0 pensamento de Vico e de Marx na sua 
aplica~ao nao s6 it tecnologia humana em geral como uma tese 
por assim dizer de antropologia filos6fica, mas muito particular
mente it ciencia experimental e industrializada contemporanea: 
este autor contrastou a natureza natural e a natureza artificial e 
enfatizou 0 carater produtivo e criativo da ciencia moderna que a 
separa radicalmente da filosofia natural e do estilo cientifico dos 
Antigos. 0 crescimento do nosso conhecimento cientifico nao se 
deve it melhor compreensao do que existe independentemente de 
n6s, mas it nossa capacidade de fazer, realizar e criar fenomenos, 
entes e processos que nao s6 imitam a natureza pre ou nao-huma
na mas geram uma grande riqueza de subsrancias, e estruturas 

" » I D d que aumentam a natureza vu gar. e certo mo 0 Sorel explici-
tou certas implica~oes do marxismo viconiano: 0 conhecimento 
cientifico da natureza avan~ concomitantemente com a nossa ca
pacidade tecnol6gica de interven~ao e de manipula~ao das coisas 
(outros estudiosos marxistas vieram a explicar a hist6ria das cien-
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cias naturais como 0 esfor~o de compreensao das tecnicas mais do 
que da natureza natural). Sorel acreditava na continuidade essen
cial do avanyo tecnol6gico, que considerava uma das maiores li
yoes de Marx, prosseguindo cada vez mais pela intera~ao e assimi
la~ao mutua das fabricas e dos laborat6rios. Note-se que esta con
tinuidade nao significa, para este autor, melhoramento sem limi
tes das condi~oes da vida humana porque, por urn lado, estes avan
~os tecnoeconomicos implicam uma "lei de esfor~o crescente" 
(Durkheim) com trabalho cada vez mais rigoroso e, por outto 
lado, porque as comodidades e facilidades da vida di:iria sao can
celadas por outros impactos segundo a "lei da miseria" de Proudhon: 
a nossa vida nao se tOfna menos apressada e cansativa com a abun

dancia de meios de transporte e comunica~ao (Martins, 1997). 
Bachelard, na sua doutrina do "materialismo racional", reto

mando as pr6prias expressoes sorelianas, estipulava que era a natu
reza artificial produzida sob controle no laborat6rio que explicava 
a natureza natural, uma tese que ele chamou algures 0 principio da 
constru<;iio suficiente (uma reformula<;iio, por assim dizer, do prin
cipio de Vico no dominio das ciencias naturais). Alem disso enri
quece prodigiosamente e transforma profundamente a natureza 
natural imperfeita, incompleta e estagnada (pelo menos no domi
nio quimico) fora do laborat6rio. Urn ponto de vista que subestima 
as nossas dependencias de circunstancias raras e especialissimas 
da natureza natural e acima de tudo da biosfera, ja analisadas pelo 
fisi61ogo L. J. Henderson no seu livro de 1913, The Fitness of 
the Environment e depois retomadas pela hip6tese de Gaia. 

A simpatia de Sorel pelo movimento pragmatista nao e sur
preendente porque uma tendencia geral do pragmatismo classico 
foi a de afirmar 0 carater eminentemente plastico, incompleto e 
aberto da realidade e, as vezes, a maxima de Procagoras que 0 

homem e a medida de todas as coisas (tambem evocada por Kapp 
na sua filosofia da tecnologia). Certamente em Dewey a inclina-
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~ao viconiana e bern patente po is para este autor a ciencia e a 
industria sao duas faces da mesma moeda. A contempla~o noetica 
platonica ou aristotelica, a historia natural, a filosofia natural cIas
sica desinteressada so tern urn valor estetico e careCem absoluta
mente de valor cognitivo porque os valores cognitivos, os valores
verdade, sao essencialmente "verificos" (verum ipsum factum!) por 

assim dizer, virados para a a~ao, a manipula~ao, as mudan~as con
troladas, 0 futuro e os possiveis (mesmo quanto aparentemente se 
referem ao passado irrevogavel e irreversivel). Segundo este filoso
fo, 0 progresso da ciencia consiste literalmente na inven~o e cons
tru~o de instrumentalidades fisicas para produzir, registrar e medir 
mudan~as e nao ha diferen~ de principio logico, mas so diferen
~as pd.ticas entre 0 metodo da ciencia e 0 metodo da tecnologia 
(Dewey, 1929: 84). Para este pensador, a atitude ciendfica e a 
atitude estetica sao mutuamente incompadveis tanto sistematica
mente como psicologicamente: ou encaramos as coisas segundo a 
atitude cientifica - prospectiva, manipulativa, produtiva - ou Se
gundo a atitude estetica - contemplativa, ou de frui~ao dos obje
tos na sua imediatidade qualitativa como completos e acabados
mas nunca poderemos fundir ou compatibilizar as duas atitudes, 
pelo menos nas nossas sociedades cientifico-industriais (na cien
cia grega sim, 0 conhecimento era governado por "categorias" es
teticas de descri~ao e explica~ao como a harmonia, a propor~ao 
e a simetria). 

Apesar da emergencia recente dum movimento de pensa
mento do "pragmatismo ambiental" (Light, 1995), a dicotomia 
de ~ewey contradiz uma vertente arnbientalista consided.vel que, 
preClsamente, procura urn estilo de conhecimento ao mesmo tempo 
cientifico e responsavel, cientifico e estetico, pelo menos em al
guns dominios. De qualquer maneira, sem detrimento da ecolo
gia cientifica testada pelo seu poder preditivo, alias bastante fraco, 
procura-se reabilitar a historia natural como arte, arte popular 
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cuja compreensao empatica da natureza "conta-se entre as mais 
preciosas e extraordinarias qualidades que justificam a existencia 
humana", como base etica para a prote~o da biosfera e da quali
dade da vida humana (Peters, 1991: 176) 

'" 
Nesta tradi~ao de Vico a Dewey, de Marx a Bachelard, afir

ma-se 0 valor epistemico do conhecimento do obreiro (maker's 
knowledge): 0 obreiro conhece a obra que realiza precisamente 
porque e 0 Seu autor, 0 artifex possui plenamente 0 artefato. Ora, 
os objetos tecnicos servem para finalidades inesperadas, demons
tram propriedades relevantes que nao foram consideradas como 
pertinentes no seu desenho tanto no seu born funcionamento como 
nos seus fracassos. Segundo a "lei de mudan~a de uso" formulada 
em 1880 pelo engenheiro alemao E. von Harting com respeito 
aos instrumentos mecanicos, todos os instrumentos sao aplicados 
para fins nao antecipados e sofrem mudan~s constantes que po
dem trazer eventualmente a cria~o de novos tipos de instrumen
tos. A emergencia imprevista de grandes complexos de instrumen
tos po de ser explicada da mesma maneira. Membro do Circulo de 
Viena, engenheiro aeronautico e 0 principal teorico freqiiencista 
das probabilidades, pelo menos na primeira metade deste seculo, 
R. von Mises que, cita este autor, ate compara repetidarnente este 
processo da historia da tecnologia com a propria evolu~ao das lin
guas, uma compara~ao chocante para os teoricos da linguagem, 
como essencialmente express iva e ontologicamente heterogenea 
do mundo prosaico dos instrumentos. Tambem nas linguas as 
mudan~as continuas, "a infinidade de pequenas altera~6es", novas 
conven~6es lexicais ou gramaticais ou mudan~s de uso seriarn 0 

mecanismo principal de evolu~o (urn gradualismo que ele utiliza 
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para resolver, contra 0 niilismo lingiiistico de Mauthner, a aporia 
de que tudo 0 que podemos dizer sobre a linguagem tern que ser 
dito atraves da pr6pria linguagem) (Mises, 1950: 19-21,34-5). Se 
para este autor, nesta evolw;a,o das linguas cada e todos os usos 
duma palavra ou idioma na fala ou na escrita mudam a lingua 
para todos os que recebem a mensagem, engendrando urn fluxo 
constante de "incerteza" semantica e ate sind.tica na vida das lin

guas naturais, algo de analogo se poderia dizer talvez no caso da 
dinamica da tecnologia implementada: cada uma da infinidade 
incessante de pequenas altera~6es nos objetos tecnicos muda a 
situa~ao tecnol6gica global numa dada sociedade, ou pelo menos 
gera incerteza para todos aqueles que recebem a mensagem tecno
semi6tica de cada pequena mudan~a de uso, como produtores, 
utentes, espectadores ou vitimas (Mises, 1950: 44). 

Os principios sociol6gicos do Iluminismo Escoces, depois re
tomados pela Escola Austriaca sobre os efeitos inesperados, imprevis
tos e nao planejados das a¢es humanas, introduzidos para explicar as 
institui¢es e as tradi~6es sociais, tambem entraIn em jogo aqui. Alias, 
os objetos tecnicos tem a sua hist6ria, que nao e simplesmente 0 re
sultado de constru¢es deliberadas, mas tambem de serendipidades e 
inadvenencias: os taxa tecnol6gicos tem mais afinidade com as espe
cies biol6gicas do que com classes 16gicas perfeitamente definidas pe
las suas propriedades a qualquer instante, porque temos de ter em 
conta na sua explica~o a genealogia, 0 impacto do passado (uma 
perspectiva que justifica a aplica~o da epistemologia evolucionaria a 
hist6ria da tecnologia). Se Monod disse que todos os organismos sao 
f6sseis vivos, algo de semelhante pode ser dito dos objetos tecnicos: 
recorde-se 0 caso dos autom6veis na suas primeiras decadas, quando 
apresentavam ainda carateristicas das carruagens anteriores. Repre
sentam uma mescla de engenharia e bricolage, de inven~o e adapta
~o oportunista e nao existem, porranto, no "presente absoluto" de 
que falava Bachelard. 0 martelo ou a roda em geral nao existem e nao 
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poderiam ser inventados ou reinventados em si, mas s6 como cipos 
definidos de martelo ou de rodas com as sua areas geogcificas e carrei
ras hist6ricas, cada tipo especifico excluindo outras variantes. 

Os sistemas tecnol6gicos complexos nao sao obvia~ente 
obras de nenhum obreiro em particular com as suas dezenas ou 
centenas de milhares de componentes em varios niveis de agrega
~ao, as suas modifica~6es nunca desenhadas por qualquer 
superengenheiro e as suas intera~6es latentes potenciais estrita
mente incalcul:iveis ou inimaginaveis, especialmente em rela~ao 
com as varia~6es do meio, ou melhor, dos seus ambientes: natu
rais, humanos e tecnol6gicos. Ja dizia Claude Bernard que 0 prin
cipio do isolamento do meio exterior "macroc6smico" e da estabi
lidade relativa do meio interno ou "microc6smico", depois deno
minado a homeostase, era uma propriedade tanto dos seres vivos 
como das maquinas (como a maquina a vapor que ele cita especi
ficamente). Ou, como diz 0 autor, das maquinas vivas e das ma
quinas brutas criadas pelo homem: "em ambos os casos a perfei
~ao da maquina consistir:i em ser cada vez mais livre e indepen
dente, de maneira a sofrer cada vez menos as influencias do meio 
exterior" (Bernard [1865]1966: 148). A cibernetica da decada de 
40 seguiu este principio de Bernard, que ja abrangia as maquinas 
na sua formula~ao original (a extensao do principio aos fenome
nos sociais por Durkheim foi uma maior novidade), modelizando 
e construindo maquinas cada vez mais organismicas, elaborando 
neste sentido modos de comportamento maquinal orientado para 
fins, a corre~ao de erros, a aprendizagem, etc. (alias 0 governador 
da maquina de vapor ja era urn mecanismo cibernetico, definindo 
uma classe importante de maquinas distinta do tipo rel6gio, com 
o seu determinismo rigido, e Alfred Russel Wallace ja tinha utili
zado a met:ifora para a sele~iio natural). Os principios operacio
nais (girosc6pios, servomotores, controles auto maticos) incorpo
rados nos aparelhos belicos autocontrolados inventados na Pri-
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meira Guerra Mundial, ja tinham inspirado urn dos dois ou tres 
maiores te6ricos marxistas da tecnologia e precursor da teo ria dos 
sistemas -Alexandre Bogdanov - a formular urn projeto socialista 
que ultrapassaria 0 capitalismo avan\'"-do, adaptando uma tecno
logia cibernetica sofisticada em regime de autogestao pelos traba
lhadores contra 0 programa do socialismo centralizado com urn 
projeto tecnoeconomico essencialmente taylorista e fordista de 
Lenin (entendia-se na epoca que 0 ''Arnerikanismus'' consistia nacon
jugasfuJ das duas praticas (Hughes, 1989: 284-94)). Como notamos 
anteriormente, ate se pode desenhar uma maquina para ser a mais 
independente nao s6 do meio natural e do meio tecnol6gico mas de 
n6s, para fins bern humanos, como a guerra, e nao s6. 

De qualquer maneira, a fiabilidade dum sistema tecnol6gi
co nao e necessariamente devida ao fato de que, como obreiros, 
compreendemos perfeitamente em termos dos canones metodo
l6gicos mais exigentes da ciencia a obra a fazer ou a obra realizada, 
mas porque podemos construir melhor do que sabemos (como 
insistia Hayek no caso das instirui~6es sociais - a que ele preferia 
chamar forma~6es sociais). Com respeito aos computadores mais 
avan\,"-dos urn esrudioso eminente das ciencias da computa¢o tern 
afirmado muitas vezes que eles sao estritamente incompreensi
veis, ou pelo menos fora da nossa compreensao plena, segundo os 
criterios mais convencionais nas ciencias exatas (Weizenbaum, 
1976). Em muitos casos, pelo menos temporariamente utilizam
se objetos ou sistemas tecnol6gicos como se demonstrassem pro
priedades de "caixas pretas" ou "caixas cinzentas", com funciona
mento regular e previsivel dentro de certos parametros a determi
nar, mas fora do escopo da compreensao plena dos mecanismos 
causais internos ou das condi~6es limite (boundary conditions) 
(urn exemplo banal seria a extrapola¢o dos desenhos normais na 
engenharia civil, causa de muitos desastres celebres (Petroski, 
1994)). Os objetos tecnol6gicos tern estimulado desenvolvimen-
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tos matematicos e cientificos importantes na tentativa de explicar 
as suas propriedades ou os fenomenos que utilizam ciencia da 
computa~o, teoria matematica da comunicas:ao, 0 que nao seria 
a cas a se foss em transparentes ab initio, como se Jossem 
materializa~6es de teorias previas bern entendidas. 

Isto tudo sem examinar os impactos das interac;:6es dos sis
temas tecnol6gicos sobre as nossas condi~6es de existencia como 
especie biol6gica. As perspectivas sobre a crise ambiental sao nor
malmente dassificadas como antropocentricas ou biocentricas 
(ecocentricas). Na primeira perspectiva consideramos 0 bem-estar 
humano nao s6 material, mas incluindo os nossos interesses ideais, 
esteticos e espirituais comO criterio supremo: na medida em que 
se argumenta que a conserva¢o da maxima diversidade biol6gica 
(especies, habitats) e do nosso interesse a longo prazo, tendo em 
conta todas as satisfa~6es que gera~6es fururas poderao desfrutar, 
poderiamos chamar esta variante 0 "antropocentrismo esdareci
do", enquanto quando se admite ate 0 valor intrinseco de todas as 
formas de vida, como 0 fuz Lewis apesar das suas criticas severas a 
ecologia profunda, poderiamos falar do "antropocentrismo muito 
esclarecido". Ou se considera nao s6 que todos os entes vivos e ate 
outros como paisagens, montanhas, etc. possuem considerabilidade 
moral, valores intrinsecos, 0 que 0 "antropocentrismo muito es
darecido" pode admitir mas que nao devemos contar mais na ba
lan~a axiol6gica do que qualquer outra especie biol6gica (princi
pio do igualitarismo biosferico), reconhecendo assim valores in
dependentes nao s6 dos valores humanos mas da pr6pria cons
ciencia humana, sendo a nossa obriga¢o moral, alem dos deveres 
para com os desfavorecidos, limitar e mesmo minimizar a esfera 
dos nossos impactos sobre 0 mundo nao humano. Este preceito 
de minimiza¢o a Ion go prazo atraves da nanotecnologia molecular 
(Lewis, 1992), em termos gerais, poderia convergir com 0 que 
chamamos 0 "antropocentrismo muito esclarecido". Mas para os 
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criticos esta descentra~ao radical implica menos a busca do "ponto 
de vista do universo" que uma atitude misantr6pica (e privilegi
ando a especie qua especie ate se opoe it tese dos direitos dos ani
mais como individuos cujo sofrimento devemos mitigar). Embo
ra se possa matizar esta dicotomia, 0 contraste continua a afirmar
se em todas as discussoes de etica, filosofia e ate politica ambiental 
(Ehrenfeld, 1978; Lewis, 1992; Norton, 1991), embora nem sem
pre as divergencias ou os acordos sobre a a~ao sejam necessaria
mente os reflexos de clivagens filos6ficas paralelas sobre ontologia 
(atomismo/holismo), epistemologia (reducionismo/emergen
tismo), axiologia (valores nao independentes ou independentes da 
consciencia humana) ou teologia (ateismo/panteismo it maneira 
de Espinoza ou panenteismo). 

Mas de fato esta dicotomia tao comentada entre antropo
centrismo e ecocentrismo nao e exaustiva: existe uma terceira pers
pectiva, a perspectiva tecnocentrica para a qual a continua~o do 
projeto tecnol6gico ou tecnocientifico em toda a sua plenitude e a 
grande prioridade. Nao se trata s6 da defesa da avan~o tecnico como 
indispensavel para assegurar 0 nosso futuro em quaisquer circuns
rancias, mas da realiza~o dos possiveis tecnol6gicos como urn valor 
em'Si mesmo, sem limites, sem parar, apesar de tudo, custe 0 que 
custar: fiat tecnologia, pereat mundus. A perspectiva tecnocentrica 
rejeita tam bern 0 antropocentrismo porque 0 bem-estar humano, 
embora possa ser urn resultado do avan~o tecnico, nao deve ser 
limitativo porque entao se poderia argumentar que uma redu~o 
ou domestica~o do avan~ tecnol6gico poderia ser benefico, e a 
nossa especie s6 e privilegiavel como veiculo, por enquanto, do avan
~o tecnol6gico. Nesta linha de pensamento tecnocentrico, uma res
posta possivel it crise das nossas condi¢es de existencia, sugerida 
com perfeita seriedade por cientistas-profetas, seria precisamente 
transcender a nossa condi~o animal. Nesta auto-supera~o, por 
exemplo, transformando-nos talvez gradualmente em entidades me-
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clnicas, eletr6nicas, qufmicas, etc., em seres nao s6 superinteligentes 
mas tambem com uma aparelhagem sensorial e locomotora fancis
tica, transhumanos e eventualmente transterrestres, viajando atra
yes do cosmos procurando sempre saber e poder mais e mais. Tal foi 
a visao do cristal6grafo e analista marxista da fun~o social da cien
cia, J. D. Bernal (entre outros, porque nao se trata de maneira ne
nhuma duma visao idiossinccitica), para quem 0 sentido essencial 
da hist6ria humana e do ser humano em si era a maximiza~o do 
conhecimento cientifico, ou melhor, tecnocientffico, necessariamente 
vinculado it nossa capacidade de a~o e de transforma~o das coisas 
(Bernal 1939; Martins, 1993). Na perspectiva desta tecnodiceia, 
tecnodiceia porque a justifica~o do mundo humano consiste na 
sua participa~o no projeto tecnocientifico de saber e poder, a nossa 
identidade biol6gica como especie animal ou a nossa condi~o ter
restre seriam deste ponto de vista completamente contingentes, su
peciveis e eventualmente indesejaveis. 0 projeto tecnocientifico de 
compreender e dominar 0 universo nesta visao transcende 0 homo 
sapiens sapiens, que foi 0 seu grande veiculo ate agora e deve ser 
continuado polos seus sucessores, 0 homo sapientissimume os clara
mente p6s-humanos (talvez a machina sapientissima) na sua aventu
ra c6smica ou cosmog6nica. Aventura que se prosseguici ate a ex
tin~o ou consuma~o do logos-techne cientifico e a sua dissolu~o 
em luz pura (na versao de Bernal), 0 Ponto Omega do Conheci
mento Absoluto ou da Informa~o Total, na perspectiva escatol6gica 
neo-teilhardiana do cosm610go e fil6sofo contemporaneo Frank 
Tipler (Tipler, 1995) no Fim dos Tempos Tecnol6gicos. 

IV 

Uma alternativa tecnocentrica talvez mais simples seria a 
proposta pelo matematico I. J. Good, da constru~ao duma Ma
quina Ultra In~eligente para tomar conta da evolu~o futura do 
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conhecimento e do poder tecnol6gico depois ou, de qualquer 
maneira, sem n6s. Por defini.,ao a Maquina Ultra Inteligente, 
embora nossa obra, seria incompreensivel para n6s, 0 que refuta
ria 0 principio de Vico, Q. E. D.: antes pelo contrario, seria a 
obra que compreenderia e ultrapassaria 0 obreiro, ja nao seria 0 
caso do conhecimento do obreiro mas do conhecimento pela obra 
(mesmo assim as obras ajudam os obreiros as se conhecerem me
lhor, descobrindo do que sao capazes). Muitos comput610gos pro
fetizam de maneira analoga, em bora sem antecipar uma constru
~ao deliberada, que se aproxima da "singularidade" (0 idioma ma
tematico que eles utilizam em vez de eschaton), de que atraves dos 
processos computacionais engendrados por uma tecnologia auto
catalitica de acelera.,ao exponencial, especialmente depois da emer
gencia da arquitetura nao-neurnanniana, algurna coisa vern ai den

tro de decadas - ciberinteligencias, talvez urn cerebro-mundo, urn 
superorganismo informacional ou uma inteligencia planetaria -
para nos substituir, de certo modo elaborada por n6s, mas que 
nao podemos compreender, que nos vai transcender epistemo
logicamente (W D. Hillis, em Brockman, 1995: 385). Sao por
tanto os pr6prios tecn610gos que afirmam que a consuma.,ao da 
tecnologia humana sera produzir obras que seremos radicalmente 
incapazes de compreender, cujos poderes cognitivos ultrapassarao 
de longe os nossos, uma tese completamente anti-viconiana (por 
outro lado, em bora deixando de ser 0 deus dos artefatos, seremos 
como Deus, na medida em que n6s pr6prios exerceremos a capa
cidade divina de criar criadores, mas enquanto na Teologia de 
Processo os agentes livres e criativos humanos entiquecem a vida 
divina e nao a ultrapassam, nesta quase teologia os criadores cria
dos por n6s vao exceder-nos e transcender a nossa compreensao). 

Outros estudiosos/profetas da Vida Artificial pensam que a 
forma~ao de organismos artificiais induzira novas trajet6rias 
evolucionarias completamente imprevisiveis, de qualquer manei-
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ra, obras fora do nosso controle, uma perspectiva que encaram 
com perfeita equanimidade: como estamos longe do sonho duma 
humanidade que controla a sua pr6pria evolu.,ao duma maneira 
racional! Quanto a transforma~ao do genoma humano, como no 
caso da engenharia genetica, ja foi notado 0 seu potendal de 
imprevisibilidade e de catastrofe (curiosamente os pr6prios entu
siastas do Projeto do Genoma Humano ja 0 compararam muitas 
vezes ao Projeto Manhattan de constru.,ao da bomba atomica, 
como se abrir uma segunda caixa de Pandora Fosse uma aventura 
agradabilissima para a humanidade). Devemos notar dois parado
xos anti-viconianos. Primeiro, a consuma.,ao da tecnologia e con
siderada por estes tecn6latras como a produ~ao de grandes incer
tezas (ao contrario de algumas vis6es tecnocraticas de que 0 telos 
da tecnologia seria a constitui.,ao duma sociedade perfeitamente 
organizada ou da Gestao Total benevola do planeta). Segundo, se 
a mecaniza~ao da vida (natural) progride rapidamente pelas tecni
cas da bioengenharia, isto nao significa necessariamente que 0 es
tado atual do conhecimento na biologia incorpore os requisitos 
do conhecimento cientifico avan~ado: a nossa capacidade biotecno
l6gica crescente ultrapassa a nossa compreensao rigorosamente 
ciendfica da vida e possivelmente a biologia permanecera uma 
ciencia instrumental, muito mais urn reflexo dos nossos interesses 
humanos especiais e dos nossos limites cognitivos ou computa
cionais do que as ciencias fisicas (Rosenberg, 1994). Note-se que 
urn dos corolarios desse ponto de vista e que a hist6ria natural 
nunca sera eliminada a favor de alguma nomologia axiomatica
dedutiva. 

Mesmo longe destas tecnoutopias, tecnodistopias ou tecno
escatologias, a propensao a assimilar-nos aos nossos pr6prios pro
dutos, por exemplo, aos computadores digitais ptogramaveis, pelo 
menos como maquinas abstratas realizaveis nos mais variados ma
teriais inorganicos ou organicos nos modelos computacionais da 
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mente ou da vida nas versoes fortes da Intelig~ncia Artificial e da 
Vida Artificial, nos programas "de cima para baixo" (top down) 
ou nos mais a moda, de baixo para cima (bottom up), demonstra 
que se trata s6 duma intensifica~ao de tend~ncias bern gerais com 
grande peso na nossa vida tecnocientifica. Em vez do "fantasma 
na maquina", da satira celeberrima embora nao completamente 
justificada de Ryle, passando pelo dualismo ontol6gico de Descar
tes entre 0 espirito humano nao-espacial e 0 corpo-maquina (ou 
melhor 0 animal-automato), temos agora, num mundo cujos au
tomatos numerosissimos (ao contrario dos que Descartes tinha 
visto ou estudado com tanto interesse) fazem parte tanto da vida 
seria como da vida ludica quotidiana de todos, a maquina fantas
rna, 0 automato ideal, a maquina abstrata e universal ou machina 
machinarum de Turing, incorporavel ou realizavel em principio 
em qualquer "corpo", humano ou nao-humano, bi6tico ou nao
bi6tico (segundo 0 principio funcionalista de multiplas realiza
~oes). Os objetos tecnol6gicos nao sao s6 bons a pensar, sao bons 
para pensarmos as coisas em geral, para nos pensarmos e para 
pensarem ou decidirem por n6s: urn fil6sofo da tecnologia uma 
vez definiu a "essencia 16gica" da maquina como urn "pro cedi

mento de decisao" incorporado (Barrett, 1978: 23) (negligencian
do deliberadamente 0 papel da materia e da energia nas maquinas 
reais e nao abstratas, com a sua usura entr6pica num mundo de 
escassez material, em favor da faceta informacional ou decis6ria). 

As analogias e met:iforas das maquinas abstratas, da maqui
na universal de Turing que simula qualquer outra maquina, nos 
grandes program as computacionais de pesquisa (cientificos? 
metafisicos?) das ci~ncias da vida, da mente e da neuroci~ncia ate 
se tornam quase-identidades com os relata tecnol6gicos gozando 
nao s6 privilegio heuristico mas mesmo ontol6gico. Na filosofia 
dos modelos computacionais da mente como na filosofia da Vida 
Artificial ou dos modelos computacionais da vida natural, 0 axio-
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rna metafisico funcionalista (0 principio de que a fun~ao determi
na a forma), apesar do principio geralmente aceite da interconver
tibilidade do software e do hardware, tern estado a perder terreno. 
Mas a alternativa de que a Vida Artificial e depois a Intelig~ncia 
Artificial, a Consci~ncia niio-animal, a Pessoa Artificial, numa es
pecie de reedi~iio aperfei~oada e prodigiosamente acelerada da 
evolu~o biol6gica natural, serao 0 resultado nao duma constru
~o direta, mas dum processo hiperevolucionario montado por 
n6s e que talvez exija algumas decadas ou mais, representa igual
mente uma visao tecnol6gica computacional da produ~o dos se
res vivos-artificiais (Langton, 1993; Langton 1992). Fala-se mui
to menos da Sociedade Artificial como forma de conviv~ncia de 
Pessoas Artificiais e quase nunca da Cibotidade, que esta para a 
humanidade como os cibos para os humanos: mas quem sabe se 
nao v~m ai os CUVs ou Cibos Unidos Venceremos? Infelizmente 
ja nao temos urn Asimov a prescrever "leis" (imperativos morais) 
da cibotica a maneira das suas famosas leis da rob6tica. Note-se 
que os cibos a que nos referimos (cybots) sao robos dotados agora 
nao s6 de mecanismos ciberneticos elementares a maneira da pri
meira cibernetica das decadas de 40 ou 50, mas de sistemas, ou 
melhor, de ciber-intelig~ncias computacionais da ultima moda 
inspiradas pelo saito em poder computacional com 0 desenvolvi
mento da arquitetura maci~mente paralela e distribuida, substi
tuindo a arquitetura c1assica de von Neumann e pelo crescimento 
acelerado em poder computacional que continua. De qualquer 
maneira, em manifesta oposi~o ao principio de Vico, a exalta~ao 
do poder tecnocientifico atual consiste precisamente na cren~a de 
que com esse poder vamos induzir grandes processos autoca
taliticos, criativos, engendrando uma nova onto-g~nese, produ
zindo uma nova escala da tecnologia superimposta a c1assica "es
cala da natureza" (natural) ou uma Grande Cadeia dos Seres Tec
nol6gicos ou Entes Artificiais em devir (parafraseando Lovejoy, 
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1936), mas com uma grande margem e, por assim dizer, profun
didade temporal e qualitativa de imprevisibilidade sobre 0 com
portamento destes novos onta (Margenau, 1977) em parte manu
faturados, em parte autoconstruldos, em parte emergentes evolu
cionarios duma nova modalidade de evolu~ao, em parte darwi
niana e em parte lamarckiana ou autodirigida. Nao se trata ja da 
cren~ viconiana ou marxiana de que esse poder-conhecimento 
tecnocientlfico vai ser demonstrado no controle que podemos e 
vamos exercer efetivamente sobre ele, antes pelo contrario (Farmer, 
1995: 370; Hillis 1995: 385; Langton, 1995: 353). Quanto ao 
sonho duma humanidade racionalmente autocontrolada, numa 
evolu~o auto-dirigida baseada no conhecimento sociologico, que 
foi a visao escatologica de varias grandes correntes do pensamento 
social (Ginsberg, 1934), esse foi transferido depois do fim da ideo
logia para 0 projeto aparentemente mais realista duma Cibotidade 
em plena evolu~o lamarckiana, embora totalmente imprevislvel por 
nos. Como se as tecnologias mais banais, sem ou com bern menores 
ambic;6es simili-ontologicas ou onto-geneticas ja a funcionar plena
mente no nosso dia-a-dia, nao engendrassem imprevisibilidades do 
maior interesse pratico suficientemente angustiantes! De qualquer 
maneira parece estar bern claro que a epoca viconiana da filosofia da 
tecnologia, a epoca do vernm foctum, do axioma da superioridade 
epistemica do conhecimento da obra pelo obreiro, do artefato pelo 
artifice, do princlpio da constru~o suficiente, ja foi encerrada com 
pouca cerimonia. 0 "deus dos artefatos" de Vico, 0 microtheos de 
Leibniz, esci pronto a ceder a sua soberania epistemica, e talvez mais, 
aos artefatos dos seus artefatos: estaremos em rela~ao a essas 
ciberinteligencias que no emergir como "urn cio tentar a imaginar a 
relatividade geral" (Farmer, 1995: 370). Aqueles que estao prestes a 
morrer, saudam-te, 0 ciberinteligencias! 

T udo se passa como se nao fossem ja os mitos frutos da 
nossa imagina~o sensorial trabalhados pelo inconsciente formal, 
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que se pensam em nos como no modelo do "pensamento selva
gem" delineado por Levi-Strauss. Agora sao os seres artifieiais da 
nossa produ~o tecnologiea ou tecnociendfica, prineipalmente as 
maquinas fantasmaticas, que assumem 0 papel de equivalentes 

d " I"" t funcionais dos mitos 0 pensamento se vagem no pensamen 0 

domesticado" do engenheiro engenhado, que fazem este servi~o 
de se pensarem em nos, alias - outra invariancia a notar - tam bern 

digitais, como os mitos na analise levi-straussiana (coloeando de 
lado a hipotese de Kapp sobre 0 papel do inconsciente tecnologi
co formativo que tomaria 0 paralelismo ainda mais completo). 
Indo mais longe na compara~ao, se Bachelard dizia que as metifo
ras literarias sao mitos em miniatura, no caso das metaforas-mes
tres que orientam grandes linhas de pensamento e de pesquisa 
tecnociendfica atraves de deeadas intensivas e bern financiadas, 
nao parece implauslvel argumentar que ja nao 0 sao em miniatu
ra. Alias, as metiforas-mestres destas correntes tecnocientfficas re
presentam facetas duma so metafora, a metafora tecnomorfica 
computacional e portanto, por assim dizer, dum monomito. 
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Do Caos e da Auto-organiza<;:ao 
como neoconservadorismo festivo 

o Caos: guerra dos possiveis 
ou despertar das virtualidades? 

Gilles Chittelet 

Por que 0 Caos e tao fascinante? Doravante, Matematicas e 
Ciencias F isicas nao mais hesitam em se aventurar nesse espa<;:o 
onde se debatem 0 Confuso, 0 Obscuro, a Desordem, mas tam
bern 0 Singular, e de onde emergem novos modos de contemplar 
e de agir. Isto nao pode deixar a Filosofia indiferente ... para 0 

melhor e para 0 pior: e sempre tentador abarcar 0 Caos como urn 
desabrochar de virtualidades e aceita-Io como urn novo dado "na
tural", como uma competi<;:5.o de possiveis, como Multiplo simu
lando 0 hirsuto, mas todavia "natural", porque domesticado por 
urn cilculo de otimiza<;:ao. 

A filosofia parece enfim aliviada de urn problema que a afli
gia: 0 da riqueza do Obscuro que as cosmogonias sem Cria<;ao 
procuravam resolver, sempre inauguradas por urn "Caos" de aguas 
dormentes primordiais, mistura equivocada de Ceu e de Terra em 
estado de putrefa<;:ao ontoI6gica ... e que permaneceria cativo des
se estado se urn outro Deus nao decidisse sepad.-Ias.' 

:t 0 caso de Atom, deus egipcio que separa Nur em seus dais dementos e de Marduk, 
deus da Babil6nia, que distingue 0 Ceu e a Terra. 
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Essas cosmogonias fornecem uma das chaves para entender 
o fascinio turvo que emana do Caos: ele instala 0 pensamento 
num espa~o que se deseja fecundo, mas ja corroido pela virulenta 
oposi~ao de dois principios; 0 Caos e 0 equilibrio indeciso de duas 
fon;as, equilibrio incapaz de assumir a ambiguidade entodilhada 
e exaltada num par.2 Ele se da como uma totalidade preciria onde 
se afrontam os possiveis que ele supostamente dispensa. Este e 
rodo 0 seu paradoxo: ser desde logo dilacerado pelos rivais que ele 
deve gerar, resignar-se a ser apenas uma neutraliza~ao, abando
nando a bela ambi~ao de desdobrar urn espectro de virtualidades 
e aparecer, portanto, como uma dialtftica obstrufda, limitada pelo 
pressentimento confuso de uma Multiplicidade possufda por uma 
Unidade origina4 ela propria jd contaminada pelo Diverso. Eis por
que a sedu~o exercida pelas teorias cientificas modernas do Caos 
nao esta isenta de equivoco: ela se deixa levat pelo conforto da 
operatividade pronta para manifestar urn "encantamento" que a 
livra da perplexidade inexoravelmente associada ao "ca6tico" tao 
bern descrita por Bergson: 0 de duas ordens rivais, simultanea
mente presentes e ausentes. 

Bergson mostra que se uma teo ria do conhecimento quer 
ser consequente, ela deve come~ar por destruir a especie de su
persti~ao que leva a imaginar que nenhuma ordem poderia existir. 
1sto implica uma distin~ao nitida na "ordem desejada" e na ordem 
automatica que permitira dissipar "0 equivoco do qual vive a de
sordem". 

Bergson roma 0 exemplo de urn visitante3 que entra num 
quarto "em desordem". Do ponto de vista da mecanica, tudo esta 
perfeitamente "em ordem": as posiy6es de cada objeto sao perfei
tamente explicadas pelos movimentos automaticos da pessoa que 

2 CHATELET, G .. L" Enjeux du Mobile, Paris, Seuil, 1993, cap. 3. 

3 BERGSON, H .. - L'lvolution crea",i", Paris, P.U.F .. 1966, p. 224 a 239. 
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ocupa habitualmente 0 quarto e "pelas causas eficientes, sejam 
elas quais forem, que colocaram cada m6vel, cada roupa, no lugar 
onde estao ... " Mas essa ordem que respeita as leis ffsicas nao e 
naturalmente aquela "que coloca conscientemente em sua vida 
uma pessoa organizada, a ordem desejada ... e nao a automatica ... ". 
Aqui, do ponto de vista do visitante, e naturalmente a decepyao 
de nao encontrar uma ordem desejada que eclipsa a presenya, to
davia bastante real, da ordem mecanica. 

Bergson da em seguida urn segundo exemplo, ainda mais 
crucial, e que funciona como uma verdadeira experiencia de pensa
mento, aquela de uma emergencia progressiva do Caos, "n6s co
meyamos por pensar 0 universo ffsico tal como 0 conhecemos, 
com efeitos e causas bern proporcionados entre si; depois, por 
uma serie de decretos arbitd.rios, aumentamos, diminuimos, su

primimos, obtendo 0 que chamamos a desordem". 
o efeito surpreendente do exemplo se deve, certamente, ao 

fato de que 0 querer parece surgir do conforto da ordem das cau
salidades habituais para povoar todas as coisas; urn tal espetaculo 
inquieta bern mais que a pura liberayao de uma figura do ca6tico: 
o que parecia placidamente domesticado pelas leis da ffsica, su
cumbe ao afrontamento do querer e do mecanico e, mais exata
mente, a vit6ria do capricho sobre este ultimo, sua subversao por 
uma multidao de vontades elementares, na medida que imagina
mos apariy6es e desapariy6es de fenamenos. Segundo Bergson, 
somente uma vontade superior poderia colocar ordem nessa colo
nia de vontades pulverizadas. Certamente, "nossa vontade esta Ja". 
Mas ela "se objetiva a si pr6pria alternadamente em cada uma 
dessas vontades caprichosas". 

o deslocamento do mecanico convoca 0 fantasma de uma 
Vontade hesitante entre permanecer como guardia da unidade e 
se dispersar numa constela~o de voliy6es elementares, e fazendo 
planar sobre essas uma "intenyao simples". 
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E isso, alias, que tanto notabiliza a analise de Bergson: 
nos fazer viver seu exemplo como uma experiencia de pens a
mento que oscila numa vertigem do pensamento diante da in
quietante rebeliao da Vontade tao logo cedam os entraves dos 
habitos e das propof<;:6es ordinarias, rebeliao que arruina a or
dem mecanica das coisas deixando planar uma "intenc;:ao" aci
rna delas. 

Esta experiencia nos remete it arte dos grandes mestres da 
natureza morta, a sua capacidade de insinuar que existe uma ameaya 
terrivel numa tac;:a invertida, numa degringolada de mayas ou de 
cachos de uvas, ou numa sacola onde jaz a caya, que a tregua dos 
Penates foi duradoura, que as dobras cuidadosas da toalha no can
to da mesa VaG despencar em catarata e se juntar aos pesados 
panejamentos da parte inferior do quadto, que alguma conjura
c;:ao esta sendo tram ada entre os viveres, os castic;:ais e os pratos 
para se deixar absorver numa impiedosa guerra das coisas. 

Aqui e levada ao auge a perplexidade descrita por Bergson 
diante do conflito, "duas ordens simultaneamente presentes e au
sentes", diante de uma indeterminac;:ao de modo algum entendida 
como criadora, uma pluralidade que ptolifera sem controle, uma 
desorientac;:ao nutrida pela disputa dos opostos. 

Ela culmina quando a ordem do poder consegue sua revan
che sobre uma ordem mecanica enfraquecida, em via de dissolu
yao: este e 0 caso quando e tentada uma deformac;:ao nao coerente, 
nao disciplinada por uma contemplayao consistente das leis da 
fisica: as necessidades mecanicas, as rotinas, cedem lugar ao caos 
de vontades dispersas, caprichosas. Estamos aqui nos antipodas da 
serenidade das experiencias de pensamento pelas quais 0 ge6metra 
ou 0 fisico se esquivam da ordem das causas sem com isso se refu
giar num Ceu de inteligiveis para alcanyar urn grau superior de 
intuic;:ao onde a simetria nao e mais oscilayao, mas se inscreve 
como contempla,iio que opera e como disciplina que prescreve: essas 
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experiencias de pensamento ignoram 0 capricho, a irresoluyao ou 
o atolamento na ordem das coisas. 

Com a Otica medieval e, depois, com 0 CaIculo de Variac;:6es 
inspirado pela Metafisica de Leibniz, a Geometria e a Otica, alcan
yaram urn dominio do "ca6tico", dessa multiplicidade in feliz possui
cia pela tensiio entre 0 contemplativo eo operativo, sempre associada a 
urn defeito de articulac;:ao entre causas finais e causas eficientes. 

Para a Otica medieval, tratava-se de se apropriar de uma 
determinac;:ao que nao se apoiava na individuayao ja realizada ou 
resultante de impactos exteriores, mas de deixa-Ia desabrochar a 
maneira das causticas e das reversas que nao designam os pontos 
"notaveis" por etiquetas vindas de fora, de imiscuir-se no movi
mento que os aproxima e os detecta como singulares: esses indivi
duos nascem, portanto, porque eles solicitam 0 olhar e obrigam-no 
a estacionar.4 

E precisamente esta via de pensamento que esta em questao 
naquilo que os matematicos e os fisicos chamam de "Principios de 
ac;:ao estacionarios" e que nomeamos alhures como principios de 
individua,iio 6tica, principios de individua,iio que envolvem pri
meiro para depois determinar. 

E importante lembrar sucintamente 0 papel crucial desem
penhado pelo envolvimento (pelo metodo dito das "integrais dos 
caminhos" na terminologia do Calculo das Variac;:6es) na aplica
c;:ao desses principios estacionarios. Esse "envolvimento" nao e uma 
somat6ria de unidades claramente definidas, mas uma "forma in
tegral" permitindo detectar certos individuos "singulares" que 
problematizam 0 modo de correspondencia funcional (e, portan
to, as noc;:6es usuais de transferencia). A "forma integral" articula, 
pois, "0 singular" a urn ptocedimento de escolha e e ajustada de 
tal modo que as coac;:6es do problema nao aparecem mais como 

4 Cf. Les Enjeux du Mobile. op. cit .• cap. II. p. 4. 
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urn obstaculo ou urn marco, mas como urn limite determinante, 
como principio positivo de sele.,ao das solu~6es. 

A "individua~ao 6tica" - que poderiamos tambcm chamar 
de "individua~ao por dobras", consegue, de alguma forma, domar 
o mal-estar do Caos - aquela tensao entre dispersao e unidade -
tornando caducas e "artificiais" as intui~6es ligadas it transferencia 
de impactos de individuo a individuo quando elas pareciam se 
impor com a evidencia da imagem de urn liquido transvasado de 
urn reCiplente a outro. 

Isto torna ainda mais temivel 0 carater "natural" dos proce
dimentos de sele~ao que "a individua~ao por dobras" empreende: 
e 0 segredo da "auto-emergencia" que parece enfim desvelado, 
aquele de uma opera~ao perfeitamente inocente e perfeitamente 
imanente aos objetos que ela gerou. 

Parecemos enfim livres da perplexidade suscitada pela expe
riencia de pensamento de Bergson: e possivel abandonar as leis 
ordinarias e as rotinas "baratas": 0 envolvimento que determina 
permite dar urn sentido a auto-estrutura~ao de uma totalidade, 
evitar que a derrocada do mecanico e da determina.,ao por impac
to suceda apenas a contingencia hirsuta, urn Caos de vontades vas 
corroido pela nostalgia da Unidade. 

A partir dai fica bastante tentador para "0 economismo" e a 
politologia, "aplicarem" as teorias cientificas do Caos, substituin
do assim 0 "velho poder central", demode, porque excessivamente 
"visivel" e calcado na individua.,ao por impacto, por urn poder 
moderno da autodomina~ao adornado com todos os prestigios 
barrocos da individua.,ao por dobras. 

174 

I Do CAOS E DA AUTO-QRGANIZAQAO COMO NEOCONSERVADORISMO FESTIVO 

/I Oa experiencia de pensamento 
de Hobbes a "Mao Invisivel" 

Se a auto-emergencia pode triunfar no sociopolitico e pare
cer simultaneamente tao coriacea e tao sedutora, e porque sabe 
mobilizar urn embriao de experiencia de pensamento: 0 de urn 
operador simultaneamente engenheiro e arbitro, cheio de solici
tude com cada ,itomo de vontade, e que pede tao-somente para 
"deixar surgir" e "deixar see'. 

Veremos que este jogo inocente se inscreve, todavia, na li
nha de uma experiencia de pensamento bern mais cruel, a da fic
~ao do estado de natureza de Hobbes, que funda e introduz a 
"Filosofia civil" - Ciencia das consequencias dos acidentes dos 
Corpos politicos. 

Essa "Filosofia civil" aparece no Leviatii como 0 segundo 
painel que completa 0 Quadro Geral da Ciencia (sendo esta defi
nida como os conhecimentos das consequencias) e fazendo con
trapeso a Filosofia Natural (ou "Ciencia das consequencias dos 
acidentes dos Corpos naturais"). 5 

Nao e de surpreender, portanto, que a fic~ao de Hobbes 
nos transporte para 0 mundo dos "Corpos politicos" e que ela 
seja, nesse mundo, como 0 decalque da famosa experiencia de 
pensamento de Galileu que se propulsa num espa~o infinito, de
purado de todas as for~as, de todas as fric~6es, para colo car em 
cena a Particula Livre, pura impulsao liberta da causalidade. Para 
articular a Matematica - a ciencia das Figuras e dos N umeros - e 
a Mecanica, Galileu percebeu que deveria se impor uma especie 
de ascese que encarnasse a Geometria e a Algebra de maneira mi
nima, despojando os corpos de todas as suas qualidades. 

5 HOBBES. T., Leviathan. trad. Tricaud. 1971. p. 81. 
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E numa otica igualmente proxima que convem apreciar a 
ficc;:ao do estado natural forjada por Hobbes: entender 0 grau Zero 
do politico arriscando-se a conceber 0 deslocamento completo disto 
que chamaremos agora de "dado sociohistorico" e enunciar urn 
"Principio de inercia" regendo os comportamentos das vontades 
livres e solitarias.6 

Como dar coesao, no espa<;<> e no tempo, a essa multidao de 
Robinson-particulas, atenazados por uma "fome no futuro"?, por ape
tites antecipando outros apetites, e, portanto, mais ferozes e mais per
versos que as feras? Conhecemos a resposta de Hobbes: somente urn 
Soberano permite dominar esse "caos" de vontades hostis que se es
for,""" em viver por e para elas mesmas, mas destinadas, de fato, a 
miseria absoluta da contingencia mecinica; nossos Robinsons nao 
passam de bolas de gude podendo, a todo instante, ser quebradas por 
outras bolas mais astutas ou mais macic;as.' 

Alias, e essa extrema crueza do mecanico associado ao con
tingente que nutre a ficc;:ao de Hobbes e permite fundar umaArit
mttica Politica, ultrapassando, pois, de muito, 0 que a tradic;:ao 
afirma ser 0 projeto central do Leviatii:. a legitima~ao da Monar
quia absoluta. 

Como as Pardculas Livres de Galileu, os Robinsons de 
Hobbes devem primeiro ser concebidos como unidades destina
das a serem adicionadas; cada uma delas pode ser equilibrada por 

6 ''A crueldade e 0 risco continuos de uma morte violema: a vida do homem e entao 
solita.ria, necessitada, penosa, quau-anima! e breve", Leviathan, 0p. cit., p. 125. 

7 STRAUSS, L., La philosophie politique de Hobbes, trad. Belin, 1991, p. 27 e 
Leviathan, op. cit., cap. XI. 

8 So~re essas quest6es: PERROT, J. C, Histoire ime1lectuelle de l'economie politique, 
Pans, EHESS, 1992, p. 334-354. DESROS1ERES, A., La politique des gtands 
nombres, Paris, La Decouverte. 1993, cap. 1. Pour une histoiee de la statistique, 
Paris, Economica - 1NSEE, artigos de HECHT e BEDARIDA. INGRAO, B. e 
ISRAEL, E, The Invisible Hand, M.LT. Ptess, 1990. 
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urn agregado conveniente de algumas outras. Hobbes enfatiza bern 
que as diferenc;as de forc;as fisicas ou de talento sao negligenciaveis: 
varios homens podem se aliar contra urn unico. Vistos do ponto 
de vista da Soberania absoluta, esses Robinsons, por ferozes que 
sejam, nao passam de graos de areia, unidades de cobi~, bolas de 
bilhar pateticas se guerreando, das quais cada esfor~o para se dife

renciar as atola ainda mais numa Grande Equivalencia. 
Se 0 Soberano pode pretender se identificar com urn centro de 

coerc;:ao absoluta, e porque ele funciona primeiramente como hori
zonte-operador que "coloca em perspectiva", que fabrica de uma so 
vez 0 homogeneo para em seguida discernir e distribuir as distin<;6es. 
o crucial aqui e a capacidade do Soberano de tirar partido de um estatlo 
de contingencia mecdnica para transformd-lo em campo de equivalen
cias. Essas equivalencias e as opera~6es que elas permitem tornam-se 
"natutais" se se consegue, como Hobbes, exibir e apresentar como 
evidentes, unidades de medidas para os Corpos Politicos, capsulas 
minimas de liberdades empiricas capazes de estocar os dois tipos de 
"faculdades naturais" - as do Corpo e as do Espirito, de que disp6em 

os Robinsons.' 
Esse campO de equivalencia permite certamente comparar, 

agrupar e dispersar a vontade os "Corpos Politicos", opera~6es 
indispensaveis para a constitui~ao de for~as militares mas tam
bern, e sobretudo, 0 estabelecimento de contratos de troca, de 

normas de substitui~ao para os apetites e os talentos. 
Assim, 0 Robinson-particula que, para 0 Soberano, Coman

dante dos Exercitos, e sobretudo uma unidade minima de for~a 
militar, "carne de canhao" pode tam bern se transformar em "carne 
de contrato". A experiencia de pensamento de Hobbes nao se con
tenta em legitimar a submissao a urn centro encarnado no corpo 
visivel do Soberano; permite conceber a multidao dos Robinsons 

9 Hobbes et fa Nature Humaine, Paris. Vein, 1991. p. 3. 
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como uma massa plastica possuindo todos os caracteres de jluidez, 
previsibilidade, operacionalidade impessoal de um Mercado. to Como 
campo de racionalidade socioeconomica, 0 Mercado implica a 
coloca<;ao em evidencia de uma equivalencia possive! dos 
Robinsons, de uma "igualdade" apreciada do ponto de vista da 
penuria e da ferocidade. Essa coloca<;ao em evidencia e crucial: 

enquanto nao e estabelecida, a ferocidade e a penuria permane
cern "irracionais" nao porque excedam em muito as das feras mas 
porque nao sendo "operacionais", nao podem pretender ao "natu
ral" do conforto e do habito, e nao parecem, portanto, aptas a 
serem domesticadas como material afetivo de uma Fisica Social 
que visaria calculd-las, estoca-las e troca-las. 

Essa igualdade-equivalencia revelaci codo seu potencial ope
racional quando permitir conceber que uma "Mao Invisivel" ou 
que urn "Deus oculto" 1 1 regule a competiyao das ferocidades racio
nais que parecem entao "se aucodisciplinar" milagrosamente. Pro
curar-se-a entao as condi<;6es mais favociveis as manifesta<;6es desse 
"Deus oculto" que sabe se fozer obedecer em toda e nenhuma parte. 0 
Soberano pode brandir 0 raio, mas 0 "Deus oculto" sabe, bern 
mais discretamente e "racionalmente" do que ele, liqiiefazer, es
magar, pulverizar para tratar a massa e confeccionar agregados de 
Robinsons compativeis com suas faculdades naturais. Pode-se fa
lar entao de uma Alquimia social que se esfor<;a para exibir as 
unidades garantidoras de uma plasticidade 6tima do ponto de vis
ta da f1uidez e da estabilidade. Trata-se, sobretudo, de evacuar as 
rela<;6es de forya que ameayariam ressuscitar desastradamente "a 
irracionalidade" dos Robinsons (0 que os deixaria novamente a 

10 Para tudo que segue, veja~se MACPHERSON, C. B.: Lifo and Tim~s of Lib~ra' 
Democracy, Oxford University Press, 1977. Democratic Th~ory (X), Oxford University 
Press, 1973. 

11 Para a hist6ria do "Deus OCulto" e da "Mao Invisivel", veja~se nota 8. 
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merce da contingencia med.nica), de combater as "viscosida~es" 
sempre nocivas para a higiene socioeconomica, sempre suspeltas 
de contrariar 0 trabalho redentor da "Mao Invisivel". 

"' 0 empirismo mercantil: 
Do Homem Ordinaria ao Homem Media 

Reconhecemos aqui toda a astucia disto que chamaremos 
doravante de "Empirismo mercantil": promover como evidente essa 
pulverizayao para the dar forya de lei e raz.:r esquecer. que urn potente 
operador de homogeneizayao foi necessatlo. 0 E~plr~smo mercannl 
gosta de seduzir e de se apresentar como urn slmpanco vendedor 
ambulante, cumplice do Homem Ordiruirio, esse Robinson placido, 
simultaneamente qualquer e singular do qual ele conhece a mgenUl~
de e suspeita coda a riqueza. Essa riqueza inaudita do Homem Ordl
ruirio, os Niveladores da Revoluyao Inglesa tambem conheciam: ''Acha
mos que 0 mais pobre dos homens da Inglaterra tern uma vida a ser 

d I "12 Es "'d'" vivida assim como 0 mais poderoso e es... sa VI a mteressa 
tamb;m ao Empirismo mercantil... como a de urn cliente a domesti
car e a anexar a seu Imperio, 0 do Homem Medio, operacional ("ma
nejavel"), suscetivel de flincionar, de entrar como parametro ou como 

"agente" num cilculo economico. . . 
Para 0 Empirismo mercantil, nada deve ser negllgenclado para 

afastar 0 Homem Ordinario das vas especula<;6es e das "sofistiquices" 
do Filosofo, sempre obstinado em se recusar aver aquilo que salta aos 
olhos de codo mundo: "Tudo isso de que vos falo, vas podeis encon
trar na esquina da ma. Nao e natural que, deixados a si proprios, os 
homens sejam Robinsons ferozes? Certamente e bern mais natural 

12 "The Putney Debates", em Divin~ Rights and D~mocracy, Penguin Books, 1986, p. 
286. 
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que aquele famoso plano irnaginado por GaIileu onde as esferas po
dern rolar infinitamente sern arriro." 

o Ernpirisrno rnercantil sabe tomar a rotina arnavel, mas e 
certamente 0 Hornern Medio que espera 0 Hornern Ordinario na 
esquina ... Para facilirar a troea de papeis, para que 0 Hornern Ordina

rio "se tome por urn Hornern Medio", nada rnelhor que a participa
c;ao em inocentes jogos de sociedade. 0 Ernpirisrno rnercantil sabe 
que 0 Hornern Ordinario gosta de apaIpar "evidencias cientificas" e 
adora as farsas rnaternaticas e os vaudevilles cibemeticos (jogo do pri
sioneiro, problema de Newcomb, jogo do Common Knowledge', co
locando em cena subjetividades rnutiladas, "jogadores" forrados de 
esperteza e de born senso, e suposros inrrodurores do Hornern Medio 
nas boas rnaneiras: aquelas da Cobi<;a e do Contrato. 

Nosso vendedor consegue rnesrno urna proeza: a de nao 
aborrecer 0 Hornern Ordinario iniciando-o nos austeros catecis
rnos do "individualismo metodo16gico" e da "escolha radona!' 14 que 
ele adora ilustrar com saborosas historias de lanchonete de campus lS 

13 Para rodas essas quest6es, veja-se a brilhante manual de DUPUY,]. P., Introduction 
aux Sciences Sociales, Ellipses, Cours de l'Ecole Polyrechnique. BUCHANAN, J. 
M., TULLOCK, G., Th( Calculus o/Consent, Michigan Universicy Press. 1971. 
ARROW, K. ] .• Social Choice and Individual Vtzlu(s, Yale Universicy Press. 1963. 
BUCHANAN. J. M .. Les limi'" de fa liberti. trad. Litec. 1975. 

14 Cf. referencia precedente, especialmente BUCHANAN e DUPUY. 

15 0 empirismo mercantil adora as estorinhas para estudantes as quais ddiciam par 
causa de seu lado "experiencia vivida ..... fazendo desaparecer todos as problemas 
pdo aI~apao. 0 que havera de mais encantador que a historia do encontro do 
Professor da Universidade com 0 vendedor de mdancias para ilustfar a no~o de 
eomrato? (BUCHANAN, Les Hmif(s ck fa Hb(rte, cap. 2): "Durante 0 verao. a salda 
de Blacksburg. existe no caminho uma banca de frutas e legumes frescos. Ali com
pro mdancias numa quantidade que decido e a pre~os que. por conven~o, sao 
fixados pdo vendedor. Raramente ha pechincha e a transa~o nao dura mais que 
alguns minutos. Este genero de troca economica nos e de tal forma familiar, de tal 
forma cotidiano, que ignoramos. em geral, seus fundamentos institucionais. Nao 
conhe'ro pessoalmente 0 vendedor e nao me interesso particularmente por seu bem
estar. Ele tern a mesma atitude a meu respeito. Nao sei, e nao tenho a necessidade 
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ou, rnelhor ainda, com Robinsonadas apirnentadas das querelas 
dornesticas de Robinson e Sexta-Feira, supostamente preparatorias 

de seu "acordo racional". 

de saber, se ele e indigentel muito rico ou se seu nive! de vida se situa em algum 
ponto entre os dois extremos. Sua ignoclncia sobre minha situ~o economica e 
identica. No entanto, somos capazes de realizar juntoS e sem hesita~o uma troca 
que julgamos, ambos, "juSta". Eu nao tento me apossar das melancias sem seu con
sentimento e sem paga-Ias. E 0 vendedor nao se apeopeia do dinheiro contido em 
minha carreira. A troea e realizada eficazmente poeque nos dois estamos de acordo 
sobre nossos respectivos direitos de propeiedade. R.econhecemos ambos que essas 
melancias bern empilhadas sobre a acostamento da esteada "pertencem" ao vende
dor ou a seu patrao. Nos entendemos tambem sabre meu direito de dispor livre
mente do dinheiro que esta ern meus bolsos au em minha conta banclria. Alem 
disso, estamos ambos conscientes de que qualquer gesto unilateral que viole as 
direitos eXdu~i 'os assim atribufdos seria punido pelo Estado. Em outr~ p~avras, 
estamos de ac do sobre "a lei" que governa a troca que procedemos. 0 sJgmficado 
desses exemp as e muito daro. Urn acoedo mutuo sobre direitos bern definidos 
facilita as trocas economicas entre as pessoas. A presen~a, para isso, dos dois ele
mentos envolvidos e necessaria: os dieeitos individuais devem ser bern definidos e 
nao arbitririos; devem tambem ser conhecidos e aeeitos pelos protagonistas. Se a 
existencia de direitos bem definidos e nao arbitririos e alcan~da mas. se para saber 
o que des sao Fosse preciso investie pesadamente na busca de informa¢es, numero
sas trocas mutuamente vantajosas poderiam perfeitamente jamais se realizar. Ao 
contcirio, se os dois elementos estiverem presentes. e concordem sobre a defini~o 
e os limites dos direitos de cada urn, a troca (conomica torna-se quas( 0 arquttipo da 
anarquia ordenada. Os indivfduos podem tratar uns com os outroS de maneira 
puramente voluntiria, um co(rfiio n(m ame/1fa. Podem propor e conduir trocas 
sem nada saber sobre as opini6es polfticas. as preferencias sexuais ou a situa~ao 
economica de seus parceiros. Os que eealizam a transa~ao podem perfeitamente ser 
desiguais sob uma ou outra dessas incidencias sem que isto os impe~, na propria 
trans/1fiio, de s( consitkrar(m mutuament( iguais. Neste sentido chissico a troca eco
nomica t impessoa/, ( nest( smtido tambtm, (fa constitui 0 tipo ickal tk inter/1fao qU( 
caractenza a anarquia ortknada. Cada pessoa na rda~ao e considerada estritamente 
como ela se apresenta, e, portanto, certammte como da esco/h( S( apresmtar. Talvez 0 

negociante de frutas bata em seu cavalo, mate cachorros ou coma ratos. Nenhuma 
dessas caracterfsticas pode afetar minhas rela'r6es estritamente economicas com ele". 
Deixamos ao leiter apreciar a "clareza" do argumento. Nao sera pois "natural" que, 
"sem coer~o nem amea~a", a dona de casa do Mali se apresente no Supermercado 

Mundial em companhia do dentista de Zurique? 
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"Para pessoas racionais como Voce e Eu, nao e natural que em 
vez de se abandonarem it pilhagem redproca, Robinson e Sexta-Feira 
se acertem para melhor utilizar seus talentos e maximizar a felicidade 
de seu par? Nao e natural que Robinson conserve a espingarda para 
ca<;ar e que Sexta-Feira, mais agil, continue a trepar no coqueiro? .. " 

IV 0 triunfa da equilibria 

Quem nao reconheceria que todo mundo ganha com isso? 
Mas, para atingir completamente a metamorfose do Homem Ordi
nario em Homem Medio, nao se pode contentar-se em fazer malaba
rismos com algumas unidades discreras ja domesticadas; e preciso 
t~bem ~aber vestir a ferocidade racional com as sutis roupagens do 
Dlferen:lal e do 6timo. Ii assim que se pode explicar a paixao dos 
economlstas pelos elementos do C:i.lculo Diferencial e do C:i.lculo das 
Varia~6es, sua sede de minimax e de ca~ dos equilibrios. 

. 0 Calculo it Margem da f1uidez it brutal troca de X por Y: e 
conslderando a rela~o dos diferenciais dX e dY que podera ser 
desaloJado aquele ponto precioso em que 0 Consumidor toma-se 
indiferente tanto ao sacrificio de uma ultima pera, como ao de 
uma ultima ma~a. 16 

Esse ponto e uma sinecura para 0 Robinson-consumidor: ele 
p_ode saborear ~oda a volUpia da escolha sem sofrer as evidentes pres
soes do DemaJs ou do Nao Suficiente. Quem nao invejaria ao Ho
,:,em Medio ("que nos somos Voce e Eu", diria 0 Empirismo mercan
til) aquele estatuto de Asno de Buridan euforico cuja unica coa,iio e a 
de escolher a ~scolha. Quem nao gostaria mesmo que por alguns se
gundos de bnncar de escolher, de experimentar esses fissom que ba
lan~, as delicias desses dispositivos que elevam e fazem flucuar fora 

16 Cf. nota 13 BUCHANAN-TULLOCK, cap. 2, 3, 4. 
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das rela~6es de for~ e dos afrontamentos? Quem nao apreciaria essas 
f1utua~6es fora da gravidade? Completamente entregue it magia do 
Equilibrio, 0 Homem Ordinario deixa-se enfeiti<;ar e desliza suave
mente no universo do Homem Medio, de todos esses seres afetados, 
avidos por otimiza~6es e equilibrios, assustados com tudo aquilo que 
pesa e que decide, e escandalizados pela violencia de tudo aquilo que 
toma uma posi~o e que faz face, em suma, com tudo aquilo que 

tenha a auddcia de se determinar fora do estacioruirio. 
Isto porque, para uma psicologia como a do Homem Medio, 

sempre "fragilizada" e inteiramente contaminada pelos comportarnen
tos de equilibrio e de "recupera~o", a Determina~o e sempre exces
sivamente feroz, quando nao indecente; nao se trata de renunciar it 
desenvolta manipula~o autorizada pelo campo pacificado das curvas 
de indiferen~ e dos niveis de preferencia. Para 0 Homem Medio, 0 

dado sociohistorico aparece como "arcaico", c~ residuo de uma 
Fisica social grosseiramente apoiada em blocos hostis, incapaz de do
minar 0 jogo sutil das nuances, de urn continuum, ignorante das do

bras e press6es do milagre da "individua~o otica" P 
Essa euforia do estacionario so pode tentar uma Filosofia poli

tica preocupada em desalojar, para as tomar ainda mais "operacio
nais", as formas esciveis de domina~o compatlveis com as esferas 
minimas de liberdades empiricas concedidas a Robinson. Com a Mao 
Invisivel ou 0 "Deus oculto" os economistas pretendem ter sabido 
tirar li~6es da "individua~o otica" e produzir urn sistema escivel de 
equilibrios, liberando suavemente a Determina~o; 0 envolvimento 
das microvontades de todos os Robinsons parece possuir, enfim, 0 

segredo da contingencia determinante. Perseverando nas pesquisas 
matematicas, eles se reclamam uma "objetividade" do socioeconomico 
que poderia guiar os primeiros passos da irma ca~ula, a Ciencia Poli
tica, sempre importunada pelas perturba¢es "irracionais". 

17 Cf. nota l3, 
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A Objetividade flcaria entao, finalmente, ao alcance do Po
litico! Urn Ponto Fixo pode emergir do Caos das vontades dos 
Robinsons, com a condic;:ao, e claro, que elas nao extrapolem as 
feroddades radonais admitidas para 0 Homem Medio. Mas esse 
Ponto Fixo se esquiva como uma miragem aos olhos e as maos de 
alguns dos Homens Medios: 0 Visivel e 0 Palpavel, prometidos 
pelo Empirismo mercantil, the escapam, tao inatingiveis quanto 
os "verdadeiros" pOntos de apoio de uma alavanca de Arquimedes 
ou do apoio do travessao de uma balanc;:a. Esses pOntos sao "verda
deiros" porque souberam se esquivar das ac;:oes diretas das forc;:as, 
das quais articulam e desdobram os momentos: compreender uma 
alavanca ou uma balanc;:a nao e se deixar apanhar pela oposic;:ao 
das forc;:as, mas entender a ponto de articulafiio que organiza a espa
fa onde elas podem virtualmente trabalhar. 

Do mesmo modo, 0 Ponto Fixo para 0 qual conspira 0 

Homem Invisivel nao poderia ser alcanc;:ado pelo ponto de vista 
particular de tal ou qual Homem Medio (contrariamente a coer
c;:ao "tangivel" do Soberano Absoluto), mas exige uma aproxima
~o radical do operador de homogeneizac;:ao, aproxima~o que, 
certamente, nao e a principal preocupac;:ao do Empirismo mer
cantil; a Mao Invisivel e uma totalidade mascarada que nao pode 
ser apreendida sob os olhos de tal ou qual Robinson-pardcula, 
mas pelo entendimento da fluidez das malhas e das equivalencias 
que ela organiza, pela especie de simpatia que ela pretende secretar 
entre sua opera~o e cada uma dos Robinsons-pardculas. Nin
guem escapa a ac;:ao do Deus oculto: "0 Mercado se exerce sobre 
Voce, sobre Eu: isto e bern normal ja que 0 Mercado e Voce, sou 
Eu." 0 Mercado se impoe como ultimatum espac;:o-temporal "po
pular", permanente e onipresente: nao ha salva~o fora do impe
rio fluido do Mercado, nao ha salvac;:ao fora do horiwnte das an
tecipac;:oes economicas! 
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V A Democracia-Mercado 

Para os polit610gos-matematicos da Boa Escolha, urn sedu
tor Caos-Mercado de opinioes se dO. enta~ como parametro e como 
termometro "naturais" aptos a somar as opinioes para neutraliza
las, como se impunham 0 Ponto Fixo e a Mao Invisivel. Grac;:as ao 
milagre da "individua~o 6tici', as figuras austeras do registro, da 
compensa~o contabil, da soma a posteriori, recuperam 0 frescor 
daquilo que nasce, daquilo que se "auto-organizi' com todo 0 

vigor e a inocencia de uma fauna ou de uma flora. Os grandes 
equilibrios desabrocham "milagrosamente" sob nossos olhos ... mas 
ao prec;:o, como veremos, de uma degrada~o ~olitica em teoria 
da competic;:ao de agregados, em Teoria dos logos, governados por 
regras incontesdveis, pois matematicamente distribuidas pelo Caos 
simpatico de nossos caros pequenos caprichos. 

Com a operac;:ao de pulveriza~o do Mercado, 0 Multiplo 
se torna simples "Diversidade", urn continuum garantindo urn 
suplemento de alma para troca, para uma sociedade terciaria p6s
industrial que se quer "democratica e pululante de vidi'. 

Essa operac;:ao possui ainda a vantagem de dissolver certas 
entidades globais definidas por solidariedades refradrias a homo
geneiza~o. As solidariedades exercidas nos conflitos de classe en
grandecem 0 Homem Ordinario iniciando-o nas disciplinas e nas 
emulac;:oes do embate politico, fazendo-o ganhar uma autonomia 
real, a milleguas das "personalizac;:oes" e das "identificac;:oes" emer
gentes das competic;:oes de Homens Medios orquestradas pdas 
curvas de indiferenc;:a e dos comportamentos servis, quando nao 
obscenos, da Psicologia do Equilibrio, em suma, da "comunica
~o de Cliente-Rei a Cliente-Rei". 

As entidades (sindicatos, partidos, etc.) resultantes dessas soli
dariedades e desenvolvidas no combate, forjam, pois, sua individua
~o "a mao"; elas pr6prias fazem, contrariamente aos agregados de 
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Homens Medios, a experiencia conerefa de sua consistencia e podem, 

por~a:'to, opor uma brava resistencia as opera~6es regradas pela Mao 
InvlSlvel, sempre alergica as "viscosidades". Impona, pois, que essas 
"viscosidades sindicais" sejam malaxadas, quando nao marginaliza
das: a "modernidade" sera fluida ou nao sera! Sao tolerados apenas os 

agr~gados ~6cei~: desmont~veis e transferiveis it vontade, "as categorias 
sOCloprofisstonats ,somat6nas provis6rias de vontades atrofiadas e en
curraladas nas fun¢es economicas, podendo sempre serem denuncia
das a von~ade como "egoisras" pelos economistas e contrariando pois 
a raclOnalldade suprema do Deus oculto. A fluidez perfeita requerida 
pela auto-emergencia do Ponto Fixo nao tolera nenhum "privilegio": 
sejamos "iguais"para sermos }luidos"! 

Essa "igualdade", resultante de uma malaxagem dos singu
lares ~m vista de sua subordina~ao a Mao Invisivel, aparece como 
a falslfica~ao mercantil daquela exigida pelos Niveladores (cf. iII), 
que desejavam dar uma chance a cada singular. 

Essa capacidade da Mao Invisivel de fazer a esperan~a 
gene rosa de igualdade virar pelo avesso como uma luva de 
associa-Ia a uma psicologia de Equilibrio, nao escapou a' urn 
conservador tao astuto e tao guloso da estabilidade social como 
P~reto, que reconhece na identificafiio do Caos das opinioes po
ltttcas ao Caos das forfas economicas, urn prodigioso operador 
de regula~ao e de anestesia sociais. Pareto nao subestima as 
dificuldades de uma tal identifica~ao: a arena politica e bern 
mais "irracional", bern mais dificil de domesticar que os apeti
tes dos Robmsons-consumidores. 18 

Mas a aposta e alta e 0 exito da psicologia do Equilibrio e tal 
que, em sua esteira, aqueles que convem chamar de "economisras

polit.61~gos" conseg~iriio domar a irracionalidade do politico para 
gemma-Io it raclOnalldade economica. Esses economistas-polit610gos 

18 Cf. em particular, PARETO, v., Traittdesociologiegtntrale, § 2079, 2419, 2073. 
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elaboram urn dicionario garantindo urn decalque quase perftito das 
dualidades politicas sobre as dualidades economicas. Nesse modelo, OS 

politicos e, porranto, empresarios,fornecedores de bens e servifos politi
cos que disputam 0 mercado dos votos de cidadiios-painelistas* -con
sumidores desses bens e servi~os politicos e, como a pressao do 
mercado obriga 0 empresario a maximizar as fun¢es de utilidade dos 

consumidores, os politicos e os panidos entram em competi~o para 

responder a demanda de bens e servi~os politicos. 
o cora~o da governamentalidade faz espelho com 0 Ponto 

Fixo da Mao Invisivel: ele encontra seu assento numa especie de Cai
xa Preta recebendo como inputs as demandas~presta¢es politicas 
resulrantes das coagula¢es de cidadiios-painelistas - os "grupos de 
pressao" - e respondendo pela produ~o de outputs politicos, leis e 
decretos que garantem 0 Equilibrio da Oferta e da Procura de servi
~os politicos. Ve-se, porranto, que "politicos e eleitores sao considera
dos agentes racionais, «maximizadores» operando nas condi¢es de 
uma livre competi~o politica. Resulta dai que 0 sistema politico pro
duz, de maneira semelhante ao mercado, uma distribui~o 6tima de 
bens politicos. 0 mercado politico da democracia produz urn equili
brio 6timo de inputs e outputs, das energias e dos recutsos investidos 

e das recompensas esperadas" .19 

Por esse investimento otimizado em tempo e "energia", 0 

politico-empresario se imagina 0 s6sia do celebre padeiro de Adam 
Smith que nao fabrica seus brioches para nosso prazer e tern que 
refrear seus gozos. Num tal sistema, a politica e uma prestafiio
corveia e a preocuparao etica, um "recurso raro': urn bern economi-

* Utilizamos 0 termo "painelista" como adaprac;3.o do neologismo frances "pane.Iiste": 
associado ao individuo que participa de debates. mesas·redondas e paineis te1evisivos 
(N.T.). 

19 MACPHERSON, C. B., Lift and Times of Liberal Democracy, op. cit., p. 79. 

20 ROBERTSON, Sir Dennis. "What does the Economist economize?", in Economic 
Commentaries, Londres, 1956. 
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co precioso que nao se deve esperdi~ar! "0 Arnor e urn recurso 
raro ... talvez a coisa mais preciosa do mundo ... "20 

A condu~o dos assuntos politicos deve, portanto, "mini
mizar" 0 consumo de materia amorosa e estimular ao maximo os 
instintos de apropria~o. A cobi~a nilo e, pois, urn prurido lam en
cave! da democracia mercantil, a ser finalmente extirpado por uma 
cirurgia politica conveniente, mas uma condiriio necessaria da es
tabilidade, como bern havia observado T. Jefferson2l : "0 governo 
livre esca fundado na inveja e nilo na confian~." 

o sonho de Pareto se realiza: 0 Deus oculro, como opera
dor de simetria visando pulverizar e regular, e doravante urn dlptico: 
possui agora urn painel politico, a Cobi~a, que secreta a Caixa 
Preta, replica do painel economico; a Necessidade, que secretava 
o Ponto Fixo. 

Os governantes - figurantes da Caixa Preta - se querem 
"democratas", tao afaveis e avidos de "pragmatismo cotidiano" 
quanta 0 Empirismo mercantil que havia salvado 0 noivado do 
Homem Ordinario e da Mao Invislvel, "Eu sou urn Homem Or
dinario e, como Voce, invejo outros Homens Ordinarios". E, alias, 
esse pragmatismo cotidiano que leva a sufocar a politica, a busca 
de urn melhor-estar que a sabedoria do Homem Ordinario havia 
reconhecido como 0 inimigo do Bem.22 

Trata-se, sempre, de aplicar 0 mesmo prindpio que havia 
assegurado 0 triunfo da Mao Invislvel: fazer entrar 0 Homem 
Ordinario num mercado de ocarios, faze-Io crer que de mesmo 
prepara seu POnto Fixo como outros fuzem prosa sem 0 saber, 
faze-Io contemplar - para me!hor coloca-Io fora do alcance - esse 
POnto Fixo supostamente surgido de urn fluxo fraterno de mi
Ih6es de moleculas de vontades de Homens Ordinarios, em suma, 

21 JEFFERSON. T., Kentucky Resolutiom of 1798. 

22 HEGEL. G. W. E. Principes de la Philosophie du Droit. Paris. Vrin. 1975. p. 236. 
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seduzi-Io por uma imanencia de pacotilha, aquela do Homem Me
dio, para melhor assentar a transcendencia do Equilibrio. 

Fluidez maxima propagando 0 mimetismo como uma gan
grena, confusao da mobilidade com 0 "nomadismo" duvidoso dos 
'jobs", prontas solidariedades de camaradagens de sobrevivencia, 
tais sao os caracteres da Nova Sociedade Civil subserviente ao 
Equilibrio. Orquestrada por uma visao termodinamica do pollti
co-economico, nao seria entao exagerado falar aqui de Sociedade 
Termo-civil, ou melhor, de Termocracia, regendo a vida cotidiana 
de centenas de milh6es de Homens Medios, de Robinsons consu
midores-painelistas, descendentes longl~s dos Robinsons de 
Hobbes e saudados pomposamente pelo Sr. J.-F. Lyotard como os 
prot6tipos da P6s-modernidade, enfim, libertos de rodas as Gran
des Esperan~s e de rodas as Grandes Narrativas.23 

Sabe-se que 0 ancestral do Homem Medio, 0 Sr. Prudhom
me*, inquietava-se freqiientemente com a "carruagem do Estado que 
navega sobre urn vulcio". Bern mais que 0 Estado - que e!e deseja 
"mlnimo, mas vigia noturno competente" - seu sobrinho-bisneto p6s
moderno em Topazio, rnais espertalhao e mais "informado" do que 
ele, inquieta-se bern mais com a higiene dos pulm6es da economia, 
com as "viscosidades do mercado que certos intelectuais gostariam de 
ver degenerar em bronquites sociais". 0 sobrinho declara assim, vo
luntariamente, "que aprendera pessoalmenteas li~6es amargas da His
t6ria" e "que sempre previra pessoalmenteque a calculadora e a lavado
ra de pratos triunfariam sobre Althusser e Foucault". 0 filisteu p6s
moderno aprecia muito que: ''A ideia que os conhecimentos extraem 

23 LYOTARD, J.·E. La condition post-moderne. Paris, Ed. de Minuit, 1979. 

* Membra de urn conselho eletivo, especie de magistrado de ordem jurisdicional que 
julga as pendencias profissionais entre empregados e empregadores. Deriva daf a 
palavra prudhommesco (do fro prudhommesque), que significa a atitude sentencio· 
sa, enfatica e rfdicula, pr6pria de Prudhomme, personagem bufao do caricaturista 
frances Henri Monnier (1805-1877). (N.T.) 
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desse 'cerebro' ou desse 'espirito' da sociedade que e 0 Estado, ver-se
a obsolera a medida que se fortalecer 0 prindpio inverso segundo 0 
qual a sociedade s6 existe e s6 progride se as mensagens que ali circu
lam forem ricas de informa~6es e f.iceis de decodificar. 0 Estado 
come0f:l. a aparecer como fator de opacidade e de 'ruido' para uma 
ideologia da 'transparencia' comunicacional, a qual vai de par com a 
'comercializasao dos saberes'."24 

V/ Trip/ice A/ianc;a: Rumo ao Grau Zero do politico? 

Com 0 filisteu p6s-moderno, a Sociedade Civil pode se 
rejubilar; pode enfim desfilar sem complexo, ostentar seus egois
mos e suas covardias, atirar as favas as criticas de HegeFS, fazer 
explodir a politica em "microdecis6es" e festejar, celebrar suas 
nupcias com 0 Mercado, essa formidavel maquina de exclusao 
fesriva onde centenas de milhares de destinos podem ser esmaga
dos com urn minimo de "ruido". Aliado aos Penates, 0 Deus ocul
to conseguiu colocar de joelhos 0 Espirito dos povos, despeda~ar 
Arena para encapsula-Ia em milh6es de livre-arbirrios. 

Encolher e deslocar 0 espirito dos povos para se fazer obedecer, 
Hobbes e Pareto haviam visto corretamente: a miniaruriza~ao e 
exatamente a chave da eficicia do Mercado e da estabilidade do 
Ponto Fixo. Por que nao ir mais longe? Por que nao tornar ainda 
mais aguda a of ens iva da Termocracia e inventar uma Microfisica 
da obediencia que permita beirar 0 Zero absoluro do Politico, le
vat ao extremo a fluidez do Mercado dos Robinsons-painelistas? 

Annal, a Sociedade terciiria havia mostrado 0 caminho: conse
guira substituir as luras de classes pela competisao dos grupos de pres-

24 Ibidem, p. 15-16. 

25 Sabre todas essas questoes, veja-se HEGEL. G. W E. Principes de fa Philosophie du 
Droit, §182 a 217 e § 257, 258, 272. 
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sao. Mas 0 acesso ao Zero absoluto exige a descoberta das unidades 
estaristico-juridicas mais finas que as esferas de rranquia dos Robins~ns. 
Uma ciencia, a Teoria Geral das Redes e Sistemas, a Cibernetlca, ma 
oferecer seus servi~s, permitir a audaciosos engenheiros sociais recua
rem as fronteiras do individualismo metodol6gico, conceberem cena
rios com os quais, hi pouco tempo, nenhum Home~ Medio teria 
ousado sonhar: transfOrmar a Termocracia em NeurocraCla e empreen

der a produ<;:ao de comportamento~e garanta;." uma_total 
esranquidade para a inteligencia politica. E asslm que as fu~~es. de 
regulasao e, portanto, de reprodusao sao e serao cada vez mals r~tJra: 
das dos administradores e confiadas a automatos. 0 grande negoclO e 
e sera dispor das informa~6es que esses deverao ter na mem~ria para 
que as boas decis6es sejam tomadas. A disponibilidade ~as mforma
~6es esra e estara em poder de especialisras de todos os tlpos. A classe 

d dd '-"2G dirigente e e sera ados toma ores e eClsoes, 
Ao propor, des de os an os 40, urn Mhodo comporta,:,ent~l 

de estudo, valido para "0 conjunto dos fenomenos natura~s, PSI

col6gicos e sociais", que permitiria conceber um~ socled~de 
sem conflitos e podendo, portanto, fazer a economla do p~lltl
co, 0 matematico Norbert Wiener havia aberto urn cammho 

. 27 promlssor. .. 
o "Metodo comportamental" do Prof. Wiener permltla 

enfim esperar uma Paz Termo-civil a altura das proezas tecnicas de 
nossa "Modernidade": a ferocidade racional dos Robmsons-pame
lisras podia enfim dar lugar a uma cativante " anarquia :acio~ar, 
uma "convivialidade" de vizinhos de campus, sempre dlsp0nlvels 
para a troca de maquinas de cottar grama, de melancias e, sobre
tudo, "de informa~oes)' . 

26 LYOTARD, J. - E, op. cit. p. 30. 

27 Para todas essas quest6es, c£ WIERNER, N., Cybernttique et Sociht, Paris, 1952, 

p. 40·45. 
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1sto porque, havia-se adivinhado, e a Comunicafiio a Rainha 
do Grande Campus Planetario do Pro£ Wiener, e que vela zelosa
mente ahigiene neuronal dos Robinsons emissores-receptores da Nova 
Sociedade Termo-civil: estes podem trocar mensagens, transvasar e 
transfundir do "informativo", mas submetendo-se a uma disciplina 
muito estrita de fluidez, de transparencia e de clareza. 

Para 0 Pro£ Wiener, toda viscosidade, toda ambigiiidade emana 
do diabOlico, de uma ''entropia social'; andhga ao ''ruido de fondo'; a 
"morte thmica do universo': Wiener esra persuadido de que 0 universo 
e urn mundo correndo para sua perda. "N6s somos, escreve ele, nau
fragos sobre urn planeta destinado a morte ... N6s seremos engolidos, 
mas convem que isso ocorra de uma maneira que possamos, desde 
agora, considerar como digna de nossa grandeza." 

Segundo ele, alias, dois diabos conduzem a dans:a: 0 Diabo 
da 1mperfei¢o ligado a entropia "natural" do universo, secrerando 
urn "ruldo de fundo" segundo leis fisicas conhecidas, e urn outro 
Diabo, 0 Diabo numero Dois, bern mais terrlvel, 0 da desordem e 
da confusao das sociedades humanas, 0 do "ruldo de fundo" fo
mentado por homens viciosamente obstinados em semear a confu
sao da linguagem e "mudar, pela fors:a, a sua significa¢o". Esses 
empreendimentos pervertem a linguagem, arruinando 0 gozo paci
fico de uma "verdadeira" comunica¢o. Sobre 0 Grande Campus, 
os cientistas (e, em particular, os matematicos) sao os instrumentos 
privilegiados da Paz Civil cibernetica encarregados de depurar a 
linguagem de suas ambigiiidades, como 0 Deus oculto se esfors:ava 
para com bater as viscosidades do Mercado. Assim, poder-se-a resis
tir, "ao menos localmente", ao Diabo numero Dois, e garantir 0 

conforto precirio - uma vez que sobre urn planeta "destinado it 
morte" - de bilh6es de pequenos telegrafistas trocando mensagens 
perfeitamente claras e persuadidos de viver enfim a grande aventura 
da anarquia raciona~ a da Convivialidade Global Auto-regulada. 
Assim satisfeitos, nossos pequenos telegrafistas simplesmente esque-
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cern que nao passam de Cidadaos-termostatos, unidades organicas 
mais ou menos "complexas", grotescamente vestidos de Direitos do 
Homem e capazes de "retroagir a urn meio ambiente". 

Com 0 Cidadao-termostato, 0 projeto de Pareto utilizar as 
mathias-primas fornecidas pelas multidoes impulsivas e m6veis para 
fabricar a carne de equilibrios politico-e~micos, encontrou, en
fim, suas botas de sete leguas. Pode-se talar de uma Triplice Alian
ra politica, economica e cibernetica suscedvel "de auto-organizar" 
as potencialidades explosivas das massas humanas de dimens6es 
muito grandes e de conjugar as performances de tres prot6tipos 
da "Modernidade": 

A. 0 homo-economicus, 0 Cidadiio-medusa, 0 Robinson egolsta 
e racional, atomo de presta~6es e consumos; 

B. 0 Homem Medio, 0 Cidadao-painelista, 0 Her6i dos con
cursos de beleza de Keynes", obstinado em assumir "0 ris
co" de adivinhar qual sera a opiniao media e rejubilando-se 
com a ideia de cavalgar todos os futuros sinos de Gauss; 

C. 0 homo-comunicans, 0 Cidadao-termostato, transparente 
criatura dos servi~os terciarios, habitante-bolha de uma so-

28 KEYNES, J. M .• Thiorie ginirale de l'Emploi et de fa Monnaie, Paris. Payot. 1968, 
p. 171: "Para variar ligeiramente a medfora, a Ct!cnica do investimento pode ser 
com parada a esses concursos organizados pelos jornais em que os parricipantes de
vern escolher os seis rostos mais bonitos entre uma centena de forografias, sendo 
anibuido 0 premio aquele cujas preferencias mais se aproximem da sele~o media 
feita pelo conjunro dos concorrentes. Cat/a concorrente cleve escolher. portanto, nao as 
rostos que tie proprio julga mais bonitos, mas aqueles que considera os rnais adequa
dos a obter 0 voto dos ounos concorrentes, as quais examinam todos 0 problema 
sob 0 mesmo angulo. Nao se nata, para cada urn. de escolher os rostos que, tanto 
quanto ele possa julgar, sao realmente os mais bonitos. nem rnesmo aqueles que a 
opiniao media considerad. efetivamente como tal. No terceiro grau em que ja che
gamos, emprega-se suas foculdades para descobrir a idlia que a opiniao media ford 
prroiamente de Stu proprio julgamemo. E existem pessoas, acreditamos nos, que che
gam mesmo ao quarto ou quinto grau ou ainda mais longe". 
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ciedade sem conflito nem confronto social "arcaico") ga
bando-se de so mente existir como tenia cibernetica injetada 
de inputs, vomitando outputs. 
Nao e exagero falar de Vestal cibemetica a respeito do Cida

dao-termostato que sabe que "a comunica~ao e 0 cimento da socie
dade" e que "aque!es cujo trabalho consiste em manter livres as 
vias de comunica~o sao os mesmos de quem depende, sobretu
do, a perpetuidade ou a queda de nossa civiliza~ao" 29 Sejamos 
confiantes! A Vestal leva muito a serio seu pape! de termostato: 0 

de analisar a temperatura exterior do ambiente os inputs de opi
niao e de eventualmente "retroagir" enviando outputsdestinados a 
restabe!ecer 0 equilibrio para fazer frutificar de maneira otimizada 
o Grande Campus (esse que a tradi~ao concorda hoje em chamar 
"a especie humana"). Endomingados nos Direitos Humanos e no 
livre arbftrio, nossos Cidadaos-tenias se vangloriam de ter extirpa
do a "barbarie", de ter enfim atingido 0 ideal do Fraco, da moral 
dos escravos da qual Nietzsche dizia que e!a "tern sempre e antes 
de tudo necessidade, para nascer, de urn mundo oposto e exterior: 
e!a precisa, psicologicamente falando, dos esrimulos exteriores para 
agir, sua a~ao e fundamental mente uma rea~ao". 30 

VI! As i/usoes da fluidez 

Se visitasse 0 Campus, 0 Sr. Prudhomme talvez se inquie
tasse: "Meus sobrinhos-bisnetos p6s-industriais nao terao ido lon
ge demais? Nao tedo sabotado a pr6pria ideia de concorrencia?" e 
mais: "Com Sua ca~a as viscosidades e aos desequilibrios, nao te
rao matado a Galinha dos ovos de ~Uro?" 

29 WIERNER, N., op. cit., p. 81. 

30 NIETZSCHE, E, Geneaiogie rk la Morale, Paris, trad. NRF, colI. Idees, 1964, p. 45. 
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o Sr. Prudhomme teria visto corretamente: nao ha mais 
concorrencia em situa~ao de concorrencia perfeita e a ptomessa 
de urn mundo "puramente informacional" de Cidadaos-termos
tatos e urn fantasma tao pueril como 0 Moto Perpetuo! Cegado 
por sua imensa ingenuidade, "0 anarqJJista racional" esqueceu que 
ao paradoxo do Mercado Perfeito "fern concorrencia em situa~ao 
de concorrencia perfeita"ll, corresponde 0 da Comunica,iio perfeita. 
"A informa~ao perfeita nao informa nada". Ele sonha em banir 
toda materia, todo atrito, todo trabalho e, portanto, toda articula
~o, com uma expressao tao transparente e tao pura que falar tor
na-se intiti!... sem se dar conta de que simplesmente macaqueia a 
fic~ao, tao cara a Walras, do Mercado Perfeito, sem atrito nem 
violencia. Esse mercado e regrado por urn comissario-avaliador 
que poderia perfeitamente desertar de seu posto ... para ceder lu
gar ao genio da limpada de Aladim, ja que toda Oferta se equili
bra numa Procura. 

Naturalmente, os patricios das finan~s bern sabem que 0 

Mercado Perfeito e uma fic~ao matematica - que pode funcionar 
como uma mistifica~ao, como todo mode!o economico - que tudo 
se joga numa dissimetria deliberada da injorma,iio, que a Moeda 
pretende se dar como "simples" signa da troca, destinada a tomar 
mais "pr:iticas" as transa~6es do Homem da Rua. 

Adivinha-se facilmente que essa benevolente "neutralidade" da 
moeda, essa fluidez exigida para a harmoniza~o 6tima dos conflitos 
privados inerentes a uma "sociedade complexa como a nossa", essa 
faculdade magica de sintetizar as vontades que for~ 0 respeito pe!a 
objetividade do quantitativo, nao concerne senao as massas reagrupadas 
nas "categorias socioprofissionais". Seria bastante inconveniente falar 
de "neutralidade da moeda" aos turbulentos Cavaleiros da especula-

31 Sabre essas quest6es, cf. a bela Hvco de AGLIEITA, M. e ORLEAN, A., Violence 
de fa Monnaie, Paris, P.U.E, 1982. 
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sao, aos Sumos Pontifices do fluido e do ca6tico, virtuoses dos conta
gios mimeticos e das esttategias auto-validantes, dos Senhores do Cre
dito que podem se fazer pagar no futuro, impor suas dividas como 
meios de regulasao e garantir assim 0 dominio dos "horizontes eco
nomicos".32 Nossos Cavaleiros gostam de se deleitar "democratica
mente" com 0 "Mercado", mas esse "Mercado" nao e fluido e homo
geneo como 0 dos Topazios p6s-modernos. 

Esses sao gentilmente convidados a ficar em seus lugares, aque
les dos Penates e da domesticidade, e de nao se aproximar demais do 
"verdadeiro" Mercado, que faria corar de vergonha 0 bravo comissa
rio-avaliador do Prof. Walras, do Mercado dos conhecedores que sa
bern que e a partilha rnais dissimetrica da infonna,iio que garante 0 

su=so de sua asao e que, de qualquer maneira, a informasao e pro
duzida e nao e urn estado da Natureza. E aqui que 0 decisivo, 0 

Politico (tao detestado pelo Cidadao-termostato) retoma seus direi
tos! Os Cavaleiros nao ignoram que 0 Mercado "de leilao" nao se 
reduz jamais a urn simples reajuste contabil, que ele e tomada de 
controle, que 0 Mercado do Credito nao tern muita coisa a ver com 0 

Mercado do trigo, que 0 valor de uma empresa esta cada vez mais 
ligado as modalidades do controle e sobretudo as antecipa,oes de contro
Ie, que a compatibilidade niio e objetiva mas objetivante, que os or,",
mentos que utilizam os "valores reais", os parfunetros fundamentais, 
devem sempre ser reequilibrados por urn "valor sem mercado" que 
escapa completamente aos criterios de simetria de informasao e se 
submete a urn mercado de rumores muito distante dos elegantes lei
loes da Economia neoelassica. 

Deve-se reconhecer urn merito aos Cavaleiros: 0 de recolo
car 0 Empirismo mercantil em seu devido lugar: 0 do celebre 

32 Cf. os artigos muito esclarecedores para 0 paragrafo que se segue: KLEINPETER, 
M. A., Liquiditis des acti,fi et proces d'evaluation, Preprint. MINSKY, H., FRDNY 
Q}<aterly Review, Spring, 92-93. 
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escamoteador de Hieronymus Bosch, urn saltimbanco ridicula
mente vestido com toda a pan6plia de forrificantes para Socieda
des Civis: elixires do Equilibrio, purgantes para eliminar as visco

sidad~s d~ Mercado, Agua da J(ntude para estimular a Auto

organ1za~ao. 

Cerramente nao seria preciso que 0 Grande Publico - em

panturrado de homogeneo e de racionalidade economica - va olhar 
o quintal e descobrir que os Cavaleiros sao tao apreciadores de 
com bates "irracionais" e de ferozes dissimetrias da informasao! 

VIII A Democracia-Mercado: uma plebe homogenea de 
Hamens Medias submetida aos Cavaleiros do dissimetrica 

o Homem Medio e urn excelente escudo para os Cavalei
ros; ele lhes permite apregoar as virrudes do "racional", do homo
geneo e do simetrico para dissimular que sao os procedimentos os 
mais dissimetricos, os mais "irracionais", que permitem fluidificar 
e tornar mais oped.vel a massa dos "parceiros sociais". 

Porranto, nao mais ficar-se-a surpreso se 0 equilibrio do Ho
mem Medio MO tender para uma extensao da igualdade social, mas 
induzir e refor,",r urn equilibrio das desigualdtules, porque, assim como 
para 0 mercado financeiro, todo jogo consiste em criar dissimetria, 
organizar grupos de pressao, monopolizar 0 espa~o-tempo publico, 
empoleirar-se sobre pontos-chaves, proliferar em rede para fazer 
triunfar sua "mensagem", e e exatamente isso que arruina as preten
soes democciticas de urn equilibrio assentado no principio: urn ho
mem = uma voz, implicando que 0 Sr. X, desempregado, "pesa teori
camente" tanto quanto 0 Sr. Y, "lider de opiniao". 

Mas todo mundo adivinhou que a corpulencia politica do 
Sr. Y nao se avalia pela sim pIes consideraqao de Y, unidade de voto 
e simples Cidadao~termostato, consumidor de bens e serviqos, mas 
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pela capacidade (direta ou indireta) de fazer inclinar a seu favor os 
equilibrios secretados pela Caixa Preta. E evidente que a hora que 
o Sr. Y consagra it politica e infinitamente mais gratificante que a 
do Sf. X. 

o Sr. X tera, certamente, toda latitude para dividir, de ma
neira otimizada, seu tempo entre a politica e outras atividades, 
sempre sabendo que cada minuto investido tern pouquissimas 
chances de frutificar em output politico favoravel. 0 Sr. X e uma 
unidade de voto que nao conta e, pior, todos os procedimentos 
que provariam sua boa vontade para com a Democracia-Mercado 
amea~am voltar-se contra ele, legitimando urn aumento das desi
gualdades: compreende-se que 0 Sr. X, nauseado, va se juntar a 
cloaca da apatia politica. 

Paradoxalmente, essa atra~ao da apatia parece ser apreci
ada por certos polit610gos que veem nela uma garantia da esta
bilidade dos modelos politico-economicos. Eles podem mesmo 
se extasiar diante desse milagre da auto-organiza~ao da Socie
dade Civil: 0 Caos das opinioes secreta urn parametro capaz de 
eliminar os patinhos feios pela apatia! E preciso, pois, elevar 
esta ultima a dignidade de para metro util, possante estimula
dor da higiene "sistemica". "Nao e exato que uma taxa de par
ticipa~ao elevada jogue sempre a favor da democracia ... Urn 
crescimento da porcentagem de participa~ao pode ser 0 indi
cio de urn enfraquecimento da coesao social que arras tara a 
democracia a sua perda; ao contrario, a opiniao difundida de 
que 0 «resultado nao poderia mudar grande coisa» ao diminuir 
a participa~ao, pode contribuir para a estabilidade do regime. 
Urn problema importante que se coloca para os te6ricos da 
democracia e saber qual po de ser a porcentagem 6tima de parti-

33 Cf. UPSET, S. M .. Political Man, Nova York. 1960. p. 14-16. e os comentirios de 
MACPHERSON. Lift and Times of Liberal Democracy. op. cit.. 
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cipa,iio eleitoral que permite que uma sociedade mantenha ~u:s 
institui~oes democraticas sem que a aspereza das lutas partlda
rias ameace sua coesao". 33 

Reencontramos a obsessa? da Democracia-Mercado: a si
metria entre Mao Invisivel e ~aixa Preta deve ser impiedosa e 
exige que os excluidos da prosperidade economica tendam a coin
cidir exatamente com os apdticos do jogo politico, realtzando uma 
identifica~ao de duas dissimetrias sociais maiores. 

Uma vez mais, 0 dissimetrico e 0 desigual voam em auxilio da 
fluidez perfeita da Democracia-Mercado! Uma questao entao se colo
ca: deve-se levar a serio os polit610gos-economistas que combatem as 
viscosidades suscetiveis de perturbar 0 parto do Ponto Fixo? 

rsto porque 0 Ponto Fixo nao cessa de se esquivar, mesmo e 
sobretudo nas condi~oes de simetrias ideais, as matematicas per
mitindo inclusive detectar sua surpreendente cumplicidade com a 

irracionalidade! 
Com efeito, foi possivel mostrar que34

: 

A. se os politicos agissem racionalmente, s6 surgiria urn equili
brio se os eleitores agissem irracionalmente; 

B. urn governo democratico implica urn minimo de irracio
nalidade: ele nao saberia emergir no eleitorado de cidadaos 
perfeitamente iguais do ponto de vista da informa~o; 

C. num sistema bipartidario, 0 voto irracional dever ser enco
rajado, por exemplo, apresentando programas vagos e am

biguos; 
D. 0 cidadao desejoso de otimizar seu tempo, mas afastado das 

redes e das Fontes de informa~ao, devera renunciar a se in
formar por conta pr6pria: a apatia e 0 conformismo sao, 
portanto, para ele, condutas racionais!; 

34 Cf. DOWNS, A.. An Economic Theory of Democracy, Nova York. 1957. cap. 

Vl!! e XII. 
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E. ademais, e isso nao surpreenderi a ninguem, urn governo 
esdvel e eficaz exige urn amplo consenso ideol6gico entre 
os eleitores. 

Os teoremas precedentes mostram, pois, que a Democra
cia-Mercado e tal que, quanto mais ela se aproxima de seu modelo 
idear de informa¢o homogenea do eleitorado, do triunfo da ra
cionalidade otimizante ... mais ela se torna autocontraditoria! Ela 
nao pode ser salva senao por aquilo que ela pretendia banir: a 
dissimetria artificial do "voluntarismo", 0 nucleo do decisivo abrin
do urn irreversfvel do Politico que escapa a simples somat6ria dos 
possiveis mesmo que eles fossem "auto-organizados". Politico que 
salta por cima das "complexidades", nas barbas de todos os mode
los servilmente importados das Ciencias da Natureza ... 

Bern antes de se conhecer sua prova matematica, Edward 
Bernays, sobrinho de Freud e fundador daAmerican Public Relations, 
compreendera muito bern a necessidade de injetar voluntariamente 
uma certa dissimetria para chegar a urn controle social de massa. "Se 
compreendemos os mecanismos e os m6veis pr6prios ao funciona
mento do espirito de grupo, torna-se possivel controlar e arregimentar 
as massas conforme nossa vontade e sem que elas tomem consciencia 
disso. A manipula¢o consciente e inteligente dos habitos e das opi
nioes organizadas das massas e urn elemento importante numa socie
dade democratica. Esse mecanismo invisivel da sociedade constitui 
urn governo invisivel que e 0 verdadeiro poder dirigente de nosso 
pais. Sao as minorias inteligentes que devem fazer urn uso sistematico 
e continuo da propaganda."35 

A dissimetria da governamentalidade nao age com luvas de 
pelica ... Com muita lucidez, Schumpeter conclui sua an:ilise do 
modelo da Democracia-Mercado observando: "A analise dos de-

35 Propaganda, (Nova York, 1928), The Engineering of Consent (I955), sabre essas 
questoes, veja-se tambem CHOMSKY, N.,ManufacturingConsent, Pantheon, 1988. 
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bates politicos leva a pensar que as vontades sao fabricadas ... de 
maneira bastante identica a publicidade para a venda de produ
tos ... As pessoas nao sao chamadarnem a colocar os problemas, 
nem a tomar as decisoes ... as questiies e as decisoes que regem seu 
destino sao colocadas para eles e nao por eles. "36 

A Democracia-Mercado e essencialmente uma competi¢o entre 

elites: as decisoes, os outputs politicos mo desabrocham por si pr6prios; 
alem disso, quanto mais e estimulada a identifica¢o dos mercados 
economicos, politicos e comunicacionais - e, portanto, mais madura 

fica a Trfplice Alian~a -, mais se requisita a transforma~ao da 
"intelligentsia articulada" naquilo que Bernays chamava de "uma Eli
te consensual", difundindo uma "ilusao necessaria na massa" para 

compensar a estupidez do homem generico. 
Trata-se, para os "engenheiros do consenso", de realizar urn gran

de esfor~: definir articula0es "politicas" para a massa dos Cidadaos
termostatos (cuja consistencia, sabemos, repousa rao-somente na ex

pansao indefinida do individualismo possessivo); as taxas de audien
cia, as sondagens de opiniao e os limiares de tolerancia ou de rentabi
lidade, identificando pesos estatfsticos e legitimidade politica, conse
guem de born ou mau grado dar dignidade a coagula~oes sumarias: 
maiorias silenciosas, classes edrias, grandes tendencias ... Essas entida
des se impoem com a pesada obstina¢o dos rochedos e dos tampoes 
(elas sao aquilo que, por defini¢o, se deve "Ievar em conta"), mas se 
dao, no entanto, sempre como "fragilizadas", amea~das pela implosao 
ou pela desintegra¢o. Elas nao param de se contar e de se recontar 
esperando algum crescimento milagroso: "sempre mais para ser mais 
unido".37 Patetica pressa dos consensos, sempre urn pouco envergo
nhada de uma "identidade coletiva" decretada posteriormente! 

36 SCHUMPETER, J., Capitalism, Socialism and Democracy. Nova York, Londres, 
1947. p. 271. 

37 Sabre 0 abuso das numeros, cf. BAD IOU, A .• Nombre et nombres, Paris. Seuil, 
1992. 
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Naturalmente a engenharia do consenso, tern, assim como 
o Mercado, uma voca<;iio mundial e "pluridisciplinar": ela conse
guiu reunir a anarquia, 0 juridicismo, 0 empirismo formal e 0 

mercantilismo sob urn mesmo estandarte: aquele do Grande Exer
cito do neoconservadorismo festivo, 0 do Deus D nico reanimado 
pelo Caos e pela Rede, aquele dos sociologos-mercenarios da 
Trilateral, dos resmungoes desabusados da pos-modernidade e do 
pos-industrial, dos publicistas dos direitos humanos38 e do pos
totalitarismo e, para concluir, aquole dos infatigaveis mascates
atacadistas do analitico-neuronal. 

o Grande Exercito descarta seus trunfos sem complexo: ole 
se torna forte ao conj ugar os talentos dos paletos de tweed das 
Ciencias Moles e dos guarda-pos brancos das Ciencias Duras, ao 
colebrar os reencontros dos cientistas impacientes em 'jilosofor sobre 
alguma coisa" e dos pensadores preocupados em se tornar uteis e em 
"predizer alguma coisa". 

38 Sobre 0 carater "natural" dos direitos humanos. veja-se a entrevista de GAUCHET, 
M. e KRIEGEL, B. (Le Montie, 12 de julho de 1994), <fa qual damos alguns extra'os. 
Observe-se, em particular, 0 comenclrio sobre a associa~o do positivismo 16gico com 
o positivismo jurfdico que esta "do lado born": "Assaciado ao positivismo Mgica, 0 positi
vismo juridico estd do /ado bom. Ele nao muda a estrutura da lei, nao toea no conheci
mento do bern e do mal. E por isso que ele foi anti-totalidrio enquanto os ftI6sofos 
augustinianos do triunfo da vontade prepararam a anti-juridicidade radical do inicio 
do seculo XX. Se queremos fundar hoje a ftIosofia dos direitos do homem. devemos 
procurar alhures e partir da filosofia do direito natural do seculo XVII. A ideia da lei 
natural. que esd nos fundamentos dos direitos do homem. e simples: a natureza hu
mana comporra norma, lei. Ela constitui urn desmoronamento da visao agustiniana 
de uma natureza destinada ao mal e ao peeado. Pode-se falar de lei natural e de nature
za humana fora de urn contexto teol6gico-hist6rico tanto quanto as dassicos podiam 
falar que a lei natural e simplesmente a Razao. Hoje. e possivel repensar a natureza 
porque as ciencias da natureza, as ciencias politicas e as ciencias humanas convergem 
para descobrir 0 carater universal do c6digo. da norma e do direito. Assim, a antrapo
logia fez da proibi~ao do incesto uma estrutura geral da natureza humana. Ja nao e 
necessario desnaturalizar 0 direito para salva-Io de uma natureza que seria essencial
mente rna, nem inscreve-Io na decisao de urn sujeito ou de urn individuo ... e preciso. 
ao contrario. pensar a direito na natureza". Lembremo-nos de que Karl Marx tratou 
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o Grande Exercito pretende ai!J-da domar os intelectuais 
criadores de problemas; convem nao rPostrar nenhuma indulgen
cia para com esta "tradi~ao arisrocratica dos intelectuais da Euro
pa continental", estas "figuras a quem uma especie de exalta<;iio 
romantica confere uma posi~ao privilegiadi' e que esperam en
contrar uma reden~ao para sua crise moral se reclamando a facha
da de uma "critica radical arrogante" que mal consegue mascarar 

". l' . d d " 39 o ntua lsmo e a auto-ple a e . 
Convem salientar 0 desafio lan<;ado polos criadores de pro

blemas, polos intolectuais e polos grupos proximos deles que afir
mam sua aversao pela corrup<;iio, polo materialismo e pola inefic:i
cia da Democracia, que denunciam a submissao dos governos de
mocr:iticos ao capitalismo monopolista, contribuindo para provo
car "0 desmoronamento dos meios tradicionais de controle social 
e a deslegitima~ao da autoridade politica e das outras formas de 

autoridade" . 

desse problema dos Direitos do Homem na O.JtestionJuive(Paris, 10/18. 1968): "Em 
que consiste a «Iiberdade?» <!.Art. 6. A liberdade e a poder que pertence ao homem de 
fazer (Udo aquilo que nao prejudique os direitos de outrem.» Ou ainda, segundo a 
Dedara~ao dos Direitos do Homem de 1791: «a liberdade consiste em poder fazer 
tudo aquilo que nao prejudique a outrem.» A liberdade e, porranto. 0 direito de fazer 
tudo aquilo que nao prejudica a outrem. Os limites dentro dos quais cada urn pode se 
mover sem prejudicar a outrem sao estipulados pela lei, assim como 0 limite entre dois 
campos e determinado por uma marco. Trata-se da Iiberdade do homem considerada 
como monada isolada. dobrada sobre ela mesma. Nenhum dos pretensos direitos do 
homem ultrapassa, porranto. 0 homem egofsta. 0 hornem enquanto membra da socie
dade burguesa. isto e, urn indivfduo separado da comunidade. voltado para de mes
m~, preocupado unicamente com seu interesse pessoal e obedecendo a seu arbitrio 
privado. 0 homem esd longe de ser considerado af como urn ser generico; muito pelo 
contrario. a pr6pria vida generica, a sociedade. aparece como urn quadro exterior ao 
individuo, como uma limita~o de sua independencia original. 0 unico do que os une 
e a necessidade natural, a necessidade e 0 interesse privado, a conserva~o de suas 
propried.ades e de sua pessoa egofsta.» 

39 Sabre todo este capf(Ulo. veja-se 0 extenso artigo de CROZIER. M. em "The Crisis 
of Democracy", in Rapport de la commission trilaterale. Crozier Huntington 
Watanuki, NYU Press, 1975. 
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Entretanto, nao e preciso se desesperar, OS intelectuais guardioes 
dos valores, OS "value-oriented intellectuals", nao desaparecem: "eles 
encontram urn novo campo, em pleno desenvolvimento: 0 da comu
nicac;ao ... " Quanto aos outros, todos aqueles que nao souberam reu
nir-se a tempo ao Grande Exercito e a of ens iva do management e do 
espfrito gestionirio (desse espirito do qual Deleuze pode escrever: "A 
f.unflia, a escola, 0 exercito, a fabrica, sao ... figuras cifradas, deformaveis 
e transformaveis, de uma mesma empresa que tern apenas gestores"), 
esses nao merecem nenbuma piedade; eles deveriam saber que a His
t6ria nao se repete e deveriam ter, desde ha muito tempo, se reciciado 
como "polit610gos", experientes nos di:ilogos de mesas-redondas, in
terlocutores privilegiados dos Cidadaos-termostatos, habeis em fazer 
esquecer urn estatuto obscuro de "pesquisador" em sociologia eleito
ral, conjugando a austera postura do sabio com a descontrac;ao polida 
do diplomado do Instituto de Ciencias Polfticas. 

IX 0 entusiasmo estara vencido? 

A engenharia consensual tera vencido a Polftica para sempre e 
Pareto teria ratio? A Hist6ria nao Faria outra coisa senao desdobrar 
suas fases como as oscila~oes de urn pendulo: juventude, maturidade, 
decadencia, as elites se sucedendo como 0 cicio das Vacas Magras e 
das Vacas Gordas, seus despojos se acumulando como f6sseis? 

''A Hist6ria nao passaria de urn cemiterio de aristocracias?", 
de uma interminavel cronica de triunfos tao efemeros e tao 
derris6rios quanto os perpetuos pugilatos do Grande Festim Na
tural onde as especies se entredevoram? 

Em todo caso, 0 tedio reina, esse "tedio aceito" do qual 
Bataille dizia que era, bern mais que a religiao, "0 verdadeiro 6pio 
do povo" eo pai de todos os vieios. Os Penates, as pequenas uni
dades de liberdade domestica mostram aqui coda sua fraqueza; 
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elas nada mais fazem que se amont'r, incapazes de sal tar por 
cima de si mesmas, como somente os fragmentos de Atena podem 
faze-lo, que sao igualmente brasas do Politico. 

A Sociedade Civil foi vencida por ela mesma! Ela pariu urn 
Equilfbrio, mas nao e uma unidade viva, nao passa de urn "equilfbrio 
geral"; urn imenso Mar dos Sarga~s desmaze!ado sobre si mesmo. 0 
Esd "' "ld fro d d' "40 ta 0 c: tao-so mente aque e 0 so lmento e 0 enten lmento , 
urn vigia noturno incapaz de estimuIar os Cidadiios-termostatos, 

ld " . "O"'ddfudo" ha ato a os no seu pragmatlsmo. rUl 0 e n gan terreno, 

mas 0 entusiasmo esci de mare baixa. 0 espfrito empresarial morre 
docemente: Keynes junta-se a Bataille e ... Holderlin (que sabia que 
"se 0 entusiasmo morre, os deuses morrem tambem ... ") quando es
creve: "Uma grande parte de nossas iniciativas na ordem do bern, do 
agradavel ou do inutil procedem mais de urn otimismo espontaneo 
que de uma previsao matematica. Quando e preciso urn longo prazo 
para que etas produzam seu pleno efeito, nossas decisoes de fazer 
qualquer coisa de positivo devem ser consideradas, na maio ria, como 
uma manifestac;ao de nosso entusiasmo natural, como 0 efeito de 
uma necessidade instintiva de agir ao inves de nao fazer nada, e nao 
como 0 resultado de uma media ponderada de beneHcios numericos 
multiplicados por probabilidades numericas. A empresa nao faz crer 
senao a si mesma que 0 principal motor de sua atividade reside nas 
afirma~oes de seu prospecto, por mais sinceras que etas possam ser. 0 
c:ilculo exato dos beneHcios futuros desempenha aqui urn pape! pou
co maior que numa expedic;ao ao P610 Sui. Da mesma forma, se 0 
entusiasmo definha, se 0 otimismo natural vacila, ese, em seguida, 
fica-se abandonado ao unico recurso da previsao matematica, a em
presa desvanece e morre, enquanto os temores de perdas podem ser 
tao desprovidos de base 16gica quanto 0 eram, anteriormente, as espe
ran~ de lucro. Ha ratio em se dizerque a empresa suscitada pela fe 

40 HEGEL, G. W E. op. cit., p. 26. 
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no futuro beneficia a comunidade inteira. Mas para que a iniciativa 
individual !he de uma atividade suficiente, If preciso que a previsiio 
racional seja secundada pelo entusiasmo. Assim como 0 homem valido 
afusta 0 pensamento da morte, 0 otimismo fuz esquecer aos pioneiros 
a ideia da ruina final que rreqiientemente os espera, a experiencia nao 
Ihes deixando, a esse respeiro, mais ilusao do que a nos mesmos."'l 

A mesquinharia do Homem Medio, incapaz de entusiasmo 
e chafurdando num multiplo anestesiado - num "pluralismo" -
convem opor 0 Homem Qualquercapaz de despertar 0 gesro poli
tico que transborda toda a rotina e todo 0 possivel antecipado. 
Pois certamente existe urn Hero/smo do Qualquer, desse Qualquer 
que, simultaneamente singular e inocente, pode ser portador de 
urn excepcional, do qual C. Schmitt'2 dizia que e1e pensa "0 geral 
com toda a energia da paixao". 

E precisamente esse excepcional que manifesta a excelencia do 
politico enquanto tal, como aquilo que, segundo Hegel, tern essen
cialmente a ver com 0 heroico e 0 superfluo, como 0 lugar de decisoes 
estranhas aos procedirnentos "naturais", as considera¢es estatfsticas e 
as antecipa¢es da psicologia das multidoes. 0 excepcional pulula nas 
Democracias-Mercados, mas a Elite consensual 0 confisca como no
tab iIi dade, como recurso raro ou, pior, como um simples residuo tur
bulento, complementar tlo territ6rio tlo Homem Medio. 

No entanto, se 0 excepcional nao "sat de urn Caos dos pos
siveis, e1e tambem nao se define em oposi~ao ao Homem Medio; 
o excepcional nao e urn privilegio reservado a "gran des nomes": 0 

Heroi do Qualquer pode ser urn Niveleur*, urn Descamisado ou 

41 KEYNES, J. M .. op. cit., p. 168-179. 

42 SCHMIIT. C .. Theologie Politique. Paris, Gallimard. 1988, p. 26. 

* Niveleur. nivelador, pessoa que nivela. Utilizado de maneira pejorativa na epoca da 
Revolu¢o Francesa para designar as que queriam nivelar as classes sociais e as ri
quezas, as igualidrios (N.T.). 
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urn Resistente an6nimo, mas sabe que a liberdade bate duro como 
urn fato e nao se reduz a uma "escolha'). 

o Heroi do Qualquer nao se esquiva por tr:is de uma dedu
~o ou de uma otimiza~ao; estamos longe das pilotagens da Mao 
Invisivel, das decisoes a pequenos passos emergindo penosamente 

das especula<;=oes de lobbies. 
Somente 0 Herofsmo do Qualquer pode salvar a Sociedade 

Civil de suas covardias e de seus egofsmos; e1e nao gere do melhor 
modo as coalizoes de individuos formados - mesmo que temperadas 
com "caotico" - mas propufsa individua,iies novas no coletivo. Eis por
que ele tern essa capacidade de nos abalar inteiramente - quem pode
ria esquecer os marinheiros do Potemkin ou os ferrovi:irios da Bata
lha da Ferrovia? -, de amplificar nossos possfveis enos salvar da imunda 
condi~o "de especie humana" sem 0 socorro de urn Deus, e porran
to, de fuzer com que a Hist6ria nao seja a conquista de "nichos ecolo
gicos" garantindo a prolifera~o otimizada de popula<;=oes. 

E rambem, pois, 0 Herofsmo do Qualquer que salva 0 princi
pio democratico e fuz com que de nao se reduza a uma "esco!ha de 
sociedade", a uma forma tomada entre ourras e que se impoe como 
urn mal menor. A democracia nao se deduz de uma otimiza~o de 
possfveis preexistentes, mas surge pela aposta, infinitamente mais ge
nerosa e, portanto, infinitamente mais arriscada, de uma excelencia das 
virrualidades da multidao e da aptidao desta para distribuf-la. A essa 
aposta, associa-se 0 principio da "inocencia da exce~o": nenhum in
divfduo, nenhum lobby, nenhuma comunidade, nenhum partido 
possui voca~o privilegiada para 0 exercicio do poder e, porranto, nao 
hi democracia sem produ~o democratica da elite! A democracia ''vale'' 
porque deixa uma chance a esse Herofsmo tlo Qualquer, do qual, ate 0 

presente, a Historia tolerou apenas os balbucios. 

Publicado em Les Temps MoMmes. nO 581. 1995. TradUf;:ao de Celso Mauro Paciornik. 
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Para 0 conceito de "nao-tecnologia" 

Franfois Laruelle 

00 Tecnico ao Tecno/6gico 

Uma anilise filosofica da "tecnologia" e da "teenica" mo se re
duz ao inventario lexical e semantico destas palavras e de suas defini
~6es. Mas ela nao pode eviti-Io e deve passar, deles se se!Vindo como 
de urn material, por esses jogos Roliss~~icos' deslizamentos, derrapa

gens, sobredetermina~6es de sen~enta~6es dos usos. Eis ai 
toda uma historia e mesmo tada uma filosofia. Basta saber compreen

der esta historia e aborda-la de uma maneira justa para sentir que ela 
exala urn sentido bern preciso, que ela preenche uma perspectiva, urn 

telos. Aquele cia Diferenfa tecno-lOgica, cia correla~o indivisa entre 
tekhne e logos. Ela e a sua realiza~o ou 0 seu funcionamento. Nada 
alem, como se ira mostrar, do que a encena~o teenologica cia teenica. 

Considere-se primeiramente os sentidos e usos de "Tecni
co". Eles manifestam conjuntamente uma certa tendencia de se 
completarem uns aos Dutros, de se saturarem. "Tecnico" designa a 

a~ao de urn sujeita; em seguida, designa esta atividade e seu meio 
auxiliar; designando tam bern seu objetivo, etc. Como se houvesse 
uma recorrencia de sentido, urn processo exigindo ser completa

do segundo uma lei de preenchimento. Qual? Aparentemente a 
lei de urn circulo; do circulo das quatro causas elaboradas pela 

metafisica ocidental (eficiente, material, final, formal). Impossi
vel definir 0 "Tecnico" de outro modo que nao seja aquele de urn 
procedimento de circulo, que e a primeira apari~ao ainda pouco 
manifesta da correla~ao entre tekhne e logos. 

209 



FRANQOIS LARUEllE 

Com efeito, falta a esta primeira apari~ao, a este primeiro 
drculo, um suplemento de drculo que fad dele um drculo ainda 
mais autentico, que 0 maniftstard enfim como tal. Este suplemento 
e, evidentemente, 0 Tecno-lOgico propriamente dito. "T ecnico" e 
um termo abstrato, que resulta da oculta~o, dogmatica em geral, 
e racionalista em particular, da Diferen~a tecno16gica. "Tecno16-
gico" e este suplemento de logos - de saber, ciencia ou filosofia, 
impossivel de distinguir ou de nuan~ar no momento - que mani
Festa 0 logos implicito ou recalcado que supunha de todo modo 0 
Tecnico, e que e aqui tirado de seu esquecimento e revelado pelo 
Tecnico ao mesmo tempo em que 0 expoe. Pouco importa que ele 
designe uma ciencia das tecnologias ou a ciencia nelas investida. 
o logos, a nebulosa de seus derivados (a razao, 0 saber, a filosofia, 
a ciencia), eis 0 que acaba de fechar, e portanto de alargar 0 drcu-
10, repetindo-o desta vez como tal no elemento do saber e do pen
samento. 

00 Tecno/6gico a oiferenr;a tecno-/6gica 

Peguemos agora os sentidos e os usos de "Tecno16gico". Fa
cilmente se extraid algumas epocas ou escan~oes de sua hist6ria 
tal qual ela se desentola entre 0 discurso e 0 artificio - entre eles e 
o discurso sobre 0 artificio, entre eles e 0 artificio do discurso, 
entre eles e a tecnica como artificio, etc. Novamente, e dito de 
modo mais rude, tudo isto e indecidiveL 

'Tecnologia" pode dizer: I 

1. Uma ret6rica: a produ~ao de um discurso, seu regime ret6-
rico· e gramatical, sua natureza artificiosa (fineza, cautela, 

Encontram~se na Iiteratura interessada va.rios desses quadros hist6ricos, mais ou 
menos precisos. Este, utilizado a titulo de simples sugestao, e considerado essencial. 
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trapa~as, astucias necessarias a arte); dai decorrem drculos 
espedficos (discursos sobre a arte-do-discurso, mas tambem 
discurso artificioso e finalmente falso ciencia das palavras); 
e uma interpreta~o dominante do tecno16gico em termos 
de causalidade final; 

2. Uma explica<;:iio e urn inventario dos termos de uma arte; 
uma nomenclatura e terminologia pr6prias a um dominio 
(ate 0 final do seculo 19). Ela permanece ainda na ordem 
do discurso sem chegar ate a ciencia; mas ela assegura uma 
tripla passagem: das artes da palavra para todas as artes; do 
artificio retorico as artes "tecnicas"; de uma arte (0 discur
so) as artes (as tecnicas, necessariamente plurais). Daf de
corre uma interpreta~ao dominante do tecno16gico em ter
mos de causalidade formal; 

3. Uma teo ria da natureza e da divisao das artes e das ciencias 
(desde 1600 ... ). Ela confirma sua extensao plural e enciclo
pedica, mas ainda nao chega a ser uma ciencia; 

4. Uma descri~ao cientifica das divisoes do saber e das ciencias. 
Mais do que um discurso, doravante ela e uma disciplina 
que se quer ciendfica, e que tem por oojeto a ciencia e so
bretudo os oHcios: disciplina descritiva, comparatista e fun
cional (Beckmann, 1777) ou experimental e quase-Hsica 
(Wolf, 1728). Ela anuncia os futuros estudos das opera~oes 
espedficas do trabalho e da industria, mas ela permanece 
nos limites de uma interpreta~ao dominante do Tecno16gi
co em termos de causalidade material (ciencia da transfor
ma~o dos materiais e dos "produtos naturais") e de causali
dade eficiente (ciencia da produ~ao dos objetos); 

5. A aplica~ao ou 0 investimento das ciencias nas artes, nos 
oficios e, mais geralmente, nas atividades e processos. Este 
sentido estreito e forte, pr6prio ao mundo anglo-saxao, ma
nifesta mais claramente 0 drculo tecno-16gico e justifica que 
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esta palavra diga tanto as coisas n!cnicas elas mesmas, quan
to a sua descri~o ciendfica. 
o que fazer destas defini~oes? Medidas umas as outras, elas 

sao contradit6rias, mas incompletas; elas se criticam, mas se su
poem mutuamente; decidem do tecnol6gico, mas sao, elas mes
mas, mais ou menos indecidiveis. Elas sao sobretudo locais e valem 
somente para determinados fenomenos historicamente manifes
tos. Cada uma delas reduz os outtoS fenomenos e os interioriza, 
ou - 0 que e quase a mesma coisa - os exclui como nao-pertinen
tes. Sempre existem residuos de fenomeno tecnol6gico que dao 
lugar a outras defini~6es complementares e mesmo suplementa
res. E que elas sao adquiridas por indu~ao ou empiricamente, por 
urn procedimento ao mesmo tempo de constata~ao e de abstra~o 
que da lugar a uma generaliza~ao prec:iria e inst:l.vel. 

Urn outro procedimento mais rigoroso trataria estas defini
':roes como simples materiais e seria 0 seguinte: proceder "a priori" 
ou extrair 0 Apriori tecnol6gico que corresponde ao teor eidetico, 
ao teor de sentido destes fenomenos. 0 sentido-tecnol6gico das 
"tecnicas" e uma idealidade objetiva. Ele nao se confunde nem 
com 0 que existe de factualmente dado nas maquinas, e do qual as 
quatro causas sao as categorias correspondentes, nem com simples 
representa~oes psicol6gicas, hist6ricas ou sociol6gicas das maqui
nas. Urn tal Apriori nao se confunde tampouco com estas defini
~oes, que sao mais normais do que reais. Ele e real, mais universal 
e necessario que elas. Ele e sobrerudo adquirido originariamente, 
antes de toda experiencia tecnica. Ele a investe, informa e guia. 

Como adquirir esteApriori tecno16gico? Conectando as defi
ni~oes precedentes umas as outras e ampliando-as ate seu sentido, 
ou seja, ate sua dimensao a mais universal; transformando-as e 
trabalhando-as visando fazer delas verdadeiras regularidades. Esta 
dimensao universal, sabe-se que e, por defini~o, a filosofia. A 
filosofia e 0 a priori de todos os a priori, somente ela pode dar sua 
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extensao - sua intensidade tambem - ao tecnol6gico como tal. E 
preciso tratar filosoficamente este caos semantico das defini~oes e 
dos usos e extrair atraves de uma varia~ao operada sobre eles a 
regularidade tecnol6gica a priori que permite em retorno den un
ciar neles efeitos locais e abstratos deste Apriori. Se for para filoso
far, e preferivel faze-Io sistematicamente e nao proceder da manei
ra timorada e unilateral das "filosofias da tecnic;a" que decidem "a 
priori" - quer dizer aqui empiricamente sobre a fe de fenomenos 
pretensamente "tecnoI6gicos" e que s6 sao manifestos local e em
piricamente, cortes que tern somente valor hist6rico - sobre 0 que 
e e 0 que nao e tecnol6gico. As varia~oes semanticas de "Tecnica" 
e de "Tecnologia" e preciso repor sua dimensao de logos, de posi
~ao e de horizonte dos fenomenos tecnicos, de solo de experiencia 
pura a partir do qual podemos aceder a objetos vividos entao ob
jetivamente como "tecno16gicos". A estes jogos semanticos nao 
correspondem coisas reais ou fenomenos empfricos, e nao se trata 
mais de simples jogos de uma semantica, formal ou nao. Eles tern 
urn conteu~bjetivo, eles contem 0 sentido-de ser "tec
nol6gico" e formam urn horizonte de compreensao ou de uma 
abertura tecno-16gica que ao mesmo tempo antecipa e retrospecta 
fenomenos que merecem este nome ou que tern este sentido. 

Estas defini<;:oes sao com efeito marcadas por uma tenden
cia de se ultrapassarem uma as outras, de superarem seus limites, 
de se saturarem a fim de cobrir todos os fenomenos. Seu conteudo 
real e, deste ponto de vista, aquele das tecnologias, e a insepara
bilidade de tekhnee de logos, seja quais forem as suas divisoes, seus 
limites e os inumeraveis deslocamentos destes limites. 0 Tecno
l6gico enquanto tal se mantem e se deixa abarcar aqui, nesta nao
separabilidade que e 0 conteudo fenomenal real do Apriori tecno-
16gico. Tambem nao se pode dar uma defini~o das "tecnicas", 
supostamente existindo em si, fora do saber e das interpreta<;:oes 
nelas investidas, para Ihes justapor em seguida uma "16gica" tam-
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bern abstrata, unificando-as do exterior. A objetividade do Tecno
logico precede as maquinas e as tecnicas, ou antes, os fenomenos 
exteriores que estas definic;oes tentavam isolar e abstrair. Maqui
nas, objetos, processos, causas, etc., devem ser pensados sobre 0 

fundo universal do Tecno-Iogico, ao inves deste ser pensado a par
tir destas abstrac;oes e ser arrancado a sua concretude. A Diferenc;a 
tecno-Iogica precede ou condiciona a tecnica e os seus saberes (in
terpretac;ao, razao, ciencia, terminologia). Eis ai uma unidade 
imanente, uma nao-separabilidade que se precede ela mesma nas 
suas realizac;oes empiricas e que tambem se pretende ilimitada. 

Nos adquirimos assim de maneira originaria 0 Tecnologico 
como ser das tecnicas, como aquilo a partir do que existe tecnica. 
Este ser, evidentemente, permanece inteiro nos limites ou polos 
de tekhne e de logos. Chamarei de Raziio tecno16gica este saber a 
priori do ser dos objeros que por abstrac;ao sao cham ados "tecni
cos". Este saber significa tanto a diversidade das regras que ele 
contem quanto 0 seu unico eixo ou di-mensao, a Diferenc;a tecno
logica. 

o Apriori tecnol6gico: a causalidade tecnol6gica 
ou 0 Outro-para-o-Outro. 

Para definir 0 Tecno-Iogico, e preciso primeiramente ex
cluir urn determinado numero de soluc;oes. Aquelas que the con
fundiriam com a emergencia de novas tecnologias caracterizadas: 
seja pela natureza de sua efic:icia (a informac;ao ao inves do movi
mento ou energia) e sua maior potencia calculadora ou simulado
ra; seja pelos novos materiais, novos supottes e novas maneiras de 
afetar esses suportes; seja pelas novas finalidades ou func;oes (si
mular a inteligencia geral, os poderes logico, estetico, juridico, 
etc., do homem); seja enfim pelas novas formas, estruturas ou 
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sintaxes (os circuitos logicos, a algebra de Boole, etc.). Dito de. 
outra forma, poe-se inicialmente fora do jogo, ou entre parente
ses, as quarto causas elaboradas pela metaflsica (eficiente, material, 
final, formal) e sobre as quais ainda trabalham as pesquisas con
temporaneas que, freqiientemente, se limitam a renova-Ias. De
masiadamente massivas, unilaterais ou exdusivas para dar conta 
da complexidade sintetica da causalidade tecnologica, recusar-se
a de reduzir as regularidades tecnologicas a eIas. 

Lembremos inicialmente que as definic;oes que foram da
das do Tecnico e do Tecnologico (peIos objetos, peIos processos, 
pelos procedimentos, pelas quarto causas em geral) sao ao mesmo 
tempo demasiado estreitas e demasiado vagas; elas sao adquiridas 
atraves de uma simples induc;ao local e de uma generalizac;ao 
abusiva de urn estado historico determinado das tecnicas; lembre
mos tambem que 0 outro metodo consiste em extrair urn Apriori 
tecno16gico, isto e, urn saber ou uma experiencia universal e neces
saria daquilo que sao todos os objetos e processos tecnologicos 
como tais; uma forma-tecnologica, mas nao necessariamente abs
trata, ao contr:irio. Existe uma eidetica tecno16gica, objeto de uma 
descric;ao pura, mas que foi dissimulada peIa metaflsica classica 
das quatro causas: eis 0 principio de uma disciplina rigorosa das 

tecnologias. 
o Apriori di lugar a regras de produc;ao, de reproduc;ao e 

de consumo ou de extinc;ao dos fenomenos tecnologicos. A Razao 
tecnologica e 0 conjunto dessas regras a priori. Elas sao "formais" 
mas nao no sentido de abstratas ou vazias. Elas formam urn siste
ma com 0 conteudo das tecnologias. Elas sao 0 ser ou a essencia 
destas e delimitam os cortes ao mesmo tempo empiricos e dema
siado absrtatos que delas ordinariamente e feito. Este Apriori e a 
intuic;ao pura peIa qual nos podemos aceder a objetos dos quais 
dizemos enta~ que sao tecnologias e que cettamente distingui
mos, ainda que abstratamente e por generalizac;ao ("a" tecnolo-
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gia), dos objetos fisicos, esteticos, economicos; e tambem dos ob
jetos ou maquinas meclnicas, termodinamicas e informaticas com 
as quais 0 Apriori tecnologico nao se confunde. Pata adquirir este 
Apriori, e preciso cessat de reduzir 0 tecnologico as maquinas, 
processos ou dados ciendficos locais, as descri<;5es meclnicas (fisi
co-geometricas), energeticas (termodinamicas) e informaticas (10-
gico-computacionais) das maquinas. 

o Apriori tecnologico e urn objeto filosofico, e a correla,"-o 
indivisa entre as tecnicas e seu saber, aqui a filosofia tanto quanto a 
ciencia, logo, de sua interpreta,"-o "como tais". E aquilo mesmo que 
se pode cbamat de uma tecno-16gica. Logo, tanto de tecno-logicas 
quanto de filosofias: existe uma tecnologica Cattesiana, hegeliana, 
nietzscbiana, etc., mas e sempre a correla,"-o, diversamente compre
endida, entre tekhne e logos que importa. A essencia deste Apriori e 
portanto a Diferenc;a tecnologica. No que ela consiste, e podemos nos 
adquiri-la numa experiencia concreta capaz de nos fomecer a tecno
logica a mais pura e a mais radical? aquela que diria 0 tecnologico 
como tal, se querendo e se manifestando como raJ? 

Nos podemos com efeito adquiri-la sobre uma base de ex
periencia, base de dados fenomenais que e aquela do fonciona
mento, e atraves de uma rigorosa descri~ao deste. 0 que resta de 
urn funcionamento quando se eliminou as quatro causas que, to
das, quebram a unidade, a autonomia ou a imanencia deste dado 
fenomenal? Dito de outra forma: qual e a causalidade especifica
mente tecnologica, aquela que atravessa sem neles se deter, apenas 
se apoiando neles, os materiais e os suportes, as finalidades, as 
eficiencias e as formas? Qual e esta finalidade irredutivel as ma
quinas de toda especie e que a metafisica "esqueceu"? E a causali
dade reversivel do Outro sobre 0 Outro; a causalidade imanente e 
continua propria aos diversos, mas aos diversos como ta4 pe~as ou 
pattes, materiais, fins, efeitos e formas. Sabemos a priori que exis
te fenomeno tecnologico quando h:i causalidade do Outro sobre 
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o Outro, mas reversivel. Nao causalidade do eu sobre 0 Outro, 0 

que seria uma determinada metafisica; nem do Outro sobre 0 eu, 
ou do Um-para-o-Outro, 0 que seria uma determinada etica. Mas 
rela,"-o do Outro-para-o-Outro. 

Esta causalidade nao se justapoe as quatro causas, nem for
ma com elas uma quinta ou algo que disso se aproxima. Ela se 
junta ao conjunto delas como seu suplemento. Ela as precede, ela 
e mais originaria que elas: a tecnologia e uma atividade mais origi
naria que a metafisica, e esta se completa naquela, ao menos se a 
metafisica e reduzida a ser uma separa,"-o/exclusao dos termos. 
Mais originaria porque mais sintetica: a essencia do tecnologico se 
compreende melhor na problematica do Urn e do Multiplo e so
bretudo da Unidade do Urn e do Multiplo, das "multiplicidades", 
do que naquela do Ser e do ente da qual ela e contudo inseparavel. 
Ela precede a objetiva~ao, mesmo se ela conserva rela~6es com 
esta. Isro e, ela atravessa os tipos metafisicos de causalidade e lhes 
veicula os aspectos: no Apriori tecnologico existe um aspecto for
mal, um aspecro material, urn aspecto final, urn aspecro eficiente, 
mas ele nao se reduz a nenhuma dessas formas ainda transcenden
tes e demasiadamente massivas de causalidade. Basta 0 requerer 
para requerer todas elas e transforma-las. 

o primeiro tra~o da economia das tecnologias e, portanto, 
formal ou sintaxico. E uma nova distribui~ao das rela~6es das "tec
nicas" e dos "saberes", mas sob a autoridade ultima do Tecnologi
co ele mesmo, que lhes reconhece como indivisiveis ou nao-sepa
raveis. Este fenomeno obriga a substituir a palavra "tecnica', que 
e abstrata, por tecnologia, para designar a Coisa mesma, que e esta 
nao-separabilidade, ao mesmo tempo que as coisas tecnologicas. 
E a emergencia, a exibi~ao do tecno-logico como tal e a submissao 
de rodos os objeros a sua domina,"-o ilimitada. 

Assim nos passamos de uma separa,"-o, mais aparente que 
real, das tecnicas e do saber, que romava verossimil a idade classi-
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ca a existencia de uma meta-tecnica, de urn meta-discurso filoso
fico sobre as tecnicas, procedendo com defini~6es demasiadamen
te gerais e exeriores, para a experiencia do Tecno-logico como tal, 
do teenologos. Todo discurso sobre as tecnologias e ao mesmo tem
po requerido como uma parte delas; ele pode estar sempre impli
cado no seu corpus ou neste saber ele tambem tecnologico. 0 
triunfo da Diferen~ tecnologica como tal significa que entramos 
numa epoca nao mais meta-tecnica, mas sobre-tecnica. 0 "Novo 
espirito tecnologico" nao e apenas isso, mas ele e ao menos isro: 
uma experiencia relacional e topologica das teenologias, portanto 
tam bern das narrativas que dela sao feitas. Sob este angulo, nossos 
discursos sao os bons vizinhos de nossas maquinas. 

Resulta dai sem duvida 0 faro de que, sob 0 nome de "tecno
ciencia", a tecnologia parece selar a sorte da ciencia. Na epoca 
sobretecnologica, 0 saber nao mais domina de maneira tao aparente a 
tecnica. A aparencia inversa e que se imporia, mas seria ainda uma 
apan'ncia. De todo modo, 0 saber se rornou coextensivo ii. tecnologia, 
e esta nova distribui~o impede - sob este angulo, que e 0 angulo de 
visao tradicional, aquele da filosofia - de separar a tecnica e a ciencia. 
Mas sob uma dupla condi~o. Compreender que esta identifica~o 
caracteristica do sobretecnologico, que ja nao e simples nela mesma, e 
urn telos imanente da mais anriga "tecnica". E saber que este triunfo 
do todo-tecnologico, com os efeiros teoricos desastrosos de desconhe
cimento da ciencia que ele produz, e uma aparencia objetiva da esfera 
dos fenomenos tecno-filosoficos-logicos. 

o corte cientifico nas tecn%gias 

o Novo Espirito Tecnologico (= NET), sem nisso se redu
zir, se anuncia ou se manifesta por urn determinado contexto "ideo
l6gico" da tecnica, urn cerro meio de trocas entre as tecnicas, os 
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saberes positivos que lhes sao consagrados, a filosofia enfim. Esta 
nebulosa pouco nitida, este campo do todo-tecnologico e, alias, 
cortado ou dividido pelo imp acto da ciencia reconhecida ou 
interveniente como tal - e 0 que 0 especifica como NET. Com 
efeito, a ciencia entra nas tecnologias sob duas formas heterogeneas 
que confundimos desde que, por sua vez, a interpretamos em ter
mas tecnologicos e esquecemos sua essencia. 

Por urn lado ela entra - e verdade - regulada pelo Apriori 
tecnologico ele mesmo e em vista deste uso. Ela e entao antecipa
da e programada pela forma que recebe, que e aquela da conexao 
ou da causalidade reciproca does) Outro(s). Deste ponto de vista, 
urn saber representa uma tecnologia potencial para urn outro sa
ber, e reciprocamente uma tecnologia representa saber virtual para 
uma outra. Dois fenomenos quaisquer, urn cientifico, outro tec
nologico, por mais distantes que estejam, formam a priori uma 
conexao virtual que exige ser atualizada ou preenchida sob a lei da 
Diferen~a ou da nao-separabilidade, e que da entao lugar a uma 
nova sequencia tecnologica. Esta nao pode ser, como vimos, a ou 
as "simples" tecnicas supostamente existentes "em si", estas prova
velmente nao existindo, mas sim as misturas, mistos ou combina
~6es de tecnica, de ciencia, de filosofia, que chamamos as "tecno
logicas". E preciso abandonar a antiga distin~ao: a "tecnica" sendo 
a coisa mesma (material, for~a, instrumenros, maquinas, artes, 
etc.), a "tecnologia" 0 saber (ciencia, doutrina, descri~ao) desta 
coisa. Doravante a "coisa mesma" e 0 saber ou 0 "logos" na sua 
indetermina~ao. 0 que importa sao suas combina~6es. 

Por outro lado, ela intervem uma segunda vez nas tecnolo
gias permanecendo fora delas, ou permanecendo nela-mesma e 
como se Fosse re-marcada como tal. 0 NET sup6e urn duplo uso 
da ciencia, sob as condi~6es da nao-separabilidade tecnologica e 
agora sob as condi~6es daquilo que chamaremos uma separabilidade 
de origem cientifica. Dualidade de interven~ao apagada pelo 
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tecnologismo dominante. Como levar em conta esta segunda fun
~ao, nao-tecnoI6gica, no seio da tecnologia? Como nao reduzi-la 
ao primeiro uso? 

Para ser inteligivel, ela sup6e antes de mais nada uma deter
minada tese sobre a ciencia, tese "anti" tecno16gica e portanto tam

bern "anti" filos6fica. A interpreta~ao greco-dominante da ciencia 
e filos6fica. 0 que significa que ela e reduzida seja ontologicamente 
(a ciencia, modo do projeto ontol6gico da objetividade); seja 
epistemologicamente (a ciencia, pretenso foto, ja dado e constitui
do); seja tecnologicamente e sociologicamente (a ciencia, efeito de 
poder-saber, sistemas de rela~6es tecno-poHticas e sociais). Sao tres 
maneiras de decidir que "a ciencia nao pensa". Esta f6rmula es
candalosa atravessa toda a filosofia de Platao a Heidegger, ela ex
prime a desvaloriza~ao filos6fica da ciencia pretensamente cega, 
tecnicista, surda e muda: ela nao fala 0 logos, ela e urn simples 
epifenomeno de ecolalia, e mesmo de logolalia. Quem tern medo 
da ciencia? Aqueles que a ela muito se consagram para melhor 
reduzi-la: os fil6sofos, os epistem610gos e os tecn610gos que, em 
rela~o a ciencia, estao em estado de pane ou de panico te6ricos. 
o cora~ao desta redu~ao e a tese segundo a qual a ciencia repou
saria sobre a objetiva~ao do real. Como esta e 0 tema por excelen
cia da filosofia, a ciencia e assim, de inicio, despojada de sua pr6-
pria essencia e recebe uma essencia de substitui~ao, aquela da filo
sofia, da qual ela e entao a degrada~ao. Esta l6gica e inevit:ivel. 

o conceito de "teoria unificada da tecnica" 

Nao se trata, todavia, de mais uma nova tese, finalmente 
filos6fica, sobre a ciencia, tese que seria certamente aquela da 
desconstru~o do logocentrismo pelo recurso a alteridade cientffi
ca em geral (e nao somente aquela do significante ou da escrita) -
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uma forma de desconstru~o ainda nao praticada. Para evitar esta 
solu~o que reconduz a urn tecnologismo simples mente recalcado 
ou proibido, ao inves de urn verdadeiro pensamento-ciencia da 
tecnica, e preciso implantar urn outro dispositivo te6rico, aquele 
de uma "Teoria unificada da tecnica'~ 0 seu principio consiste em 
colocar a identidade radical, sem sintese, da tecnologia e da cien
cia. Identidade somente transcendental: por urn lado, ela nao es
gota 0 real como pretenderia 0 idealismo filos6fico, mas ela decor
re de uma nova "ontologia", aquela de uma identidade real radi
cal, anterior ainda a disjun~o da tecnologia e da ciencia e, por 
outro lado, ela forma urn 6rganon te6rico capaz de se reportar as 
misturas mais ou menos agudas de tecnologia e de ciencia, ao 
NET precisamente, e de transforma-lo como urn material. 0 pro
duto desta opera~ao se chama uma teo ria unificada da tecnica ou 
uma nao-tecnologia, que nao e a nega~ao da tecnologia, mas a uni
versaliza~ao te6rica e pragmatica da tecnica sob condi~6es que 
suspendem a suficiencia viciosa do NET. Sem duvida 0 logos filo
s6fico e 0 saber ciendfico nao sao necessarios da mesma maneira e 
nas mesmas fun~6es para constituir 0 NET, e as ciencias nao sao 
talvez modos do logos. A tarefa da critica filosofica e a de "decidir" 
as partes respectivas das tecnicas, das ciencias e dos valores ou 
posi¢es "ideoI6gicas" (no sentido amplo). Mas ela deve ceder dian
te de urn outro problema: em que medida uma tal divisao e possi
vel ou nao, ou sob que forma, no interior dos complexos tecnol6-
gicos? Se e necessario, e se nao conviria, primeiramente, elaborar 
uma disciplina nova, sob 0 nome de "nao-tecnologia" que seria a 
identidade estrita, radical, da tecnologia e da ciencia. Mas como 

pensar uma tal identidade? 
Para a filosofia, e fundamental confundir circularmente, 

mesmo se for a mais ou menos longo prazo e com maior ou me
nor morat6ria ou atraso, 0 real conhecido com a objetiva~ao do 
real; 0 real e seu conhecimento; 0 objeto real e 0 objeto de conhe-
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cimento. Uma Teoria unificada, ao contrario, na sua rela<;iio com 
o real a conhecer, nao procede pela objetiva~ao filos6fica, que e 
sempre uma exterioridade ou uma transcendencia. Ela acede ao 
real a conhecer por meio deste real ele mesmo, isto e, por meio de 
dados imanentes absolutos que sao, alias, os unicos que explicam 0 

paradoxo destes fenomenos de mutismo, de surdez, de cegueira 
que, sobre 0 espelho da representa~ao ou da transcendencia filo
s6fica, sao reinterpretados como defeitos ou insuficiencias da teo
ria (genealogia do julgamento filos6fico sobre a ciencia). Estes 
dados absolutamente imanentes sao, de direito, inabarc:iveis pela 
filosofia que e, ela pr6pria, fundada sobre a transcendencia. Mas 
so mente eles explicam 0 realismo de fundo da Teoria unificada, a 
distin~ao "dual", isto e, sem sintese, a nao-confusao, do real e da 
objetiva~ao. Nao se quer designar ai 0 realismo (eventual) ligado it 
tal ou tal representa~ao do real num dado estado da ciencia, mas 
sim 0 "realismo" que esta disciplina postula, ou que faz sua postu
ra cientifica. Pode-se dizer que ela possui uma "intencionalidade" 
quanto ao real, pretensao eminentemente transcendental de urn 
acesso direto que nao passa pela media~ao da representa~ao, mas 
que condiciona esta ultima. Havera, certamente, representa~ao 
cientifica do real, mas seu uso te6rico decorrera deste, ela nao 0 

preceded. nem 0 constituira como cre e quer a filosofia. A filoso
fia e a teoria e a pratica da objetividade e dos objetos; a ciencia em 
geral e sobretudo a Teoria unificada nao possui, rigorosamente 
objeto nesse sentido. 0 real, causa do conhecimento, 0 real conhe
cido e 0 conhecimento deste real formam dualidades sem sintese, 
mas nao sem causa no real ele mesmo. 0 conhecimento e urn 
reflexo do real, mas urn reflexo que nem 0 coloca nem 0 objetiva, 
reflexo nao-tetico (do) real e que tern neste sua causa nao-sintetica 
ultima como identidade. 

A postura te6rico-unificada consiste em se "dar" uma iden
tidade-sem-identifica<;iio e sem sintese, nao-objetivante do real e 
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dela pr6pria e, da! somente, represent:i-lo sem pretender doravante 
poder transforma-lo nesta opera~ao. Esta identidade-sem-identi
ficac;ao preliminar, aquilo que chamamos 0 "Urn" num sentido 
nao-filos6fico, nao e nada mais do que estes dados absolutamente 
imanentes, causa-em-ultima-instancia da representas:ao cientifica 
e de sua submissao ao real a conhecer. Ela nao e submetida a urn 
real enquanto jd representado ou dado sobre 0 modo da represen
tas:ao, ou mais exatamente: as representas:6es antedores do real, 
mas ela se aloja no real a conhecer e que Ihe e necessariamente jil 
dado antes de toda sintese. Dai decorre 0 que e preciso chamar, 
em oposi~ao it corrida ilimitada da tecnologia, a finitude intrinse
ca da Teoria unificada, que Ihe impede definitivamente de fazer 
uma secessao com 0 real a conhecer, senao com a representas:ao 
deste real. Assim, abarca-se melhor aquilo que talvez distingue, 
sem nenhuma unidade possivel, pelo menos do tipo "sintese" ou 
"diferen~a tecnoI6gica", estes dois usos possiveis das rela~6es entre 
ciencia e tecnologia. Existe inicialmente - e 0 primeiro ponto -
uma postura de fundo da ciencia em rela~ao ao real que e com ple
tamente distinta daquela da tecnologia e da filosofia, it qual a ciencia 
e reduzida para ser melhor acusada de ter desviado e "objetivado" 
a boa tecnica "artesanal" e ((humana". Assim como a tecnologia 
produz efetividade e nao 0 real - uma realidade de sintese e de 
simulacros que passam a seus olhos pelo real autentico, duplo de 
urn primeiro real, 0 qual ela decide que e insuficiente -, provavel
mente a ciencia conhece 0 real sem produzi-lo, e produz so mente 
o ((conhecimento cientifico" que a tecnologia requisiciona e rever
te it efetividade. Assim como a tecnologia apreende a realidade em 
fun~ao de urn sistema coerente e ilimitado de opera0es conexas 
ou reciprocas de fechamento e abertura, a ciencia parece apreende
la numa postura de identidade, logo, inicialmente "fechada" e que 
condiciona sem reciprocidade, unilateralmente, a produ~ao ilimi

tada dos conhecimentos. 
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Mas ha ainda uma Outra distin~ao a fazer. Aquela da domi
na~ao tecnologica no interior de outras domina~6es possiveis ou 
da domina~ao possivel de outros atributos (a Linguagem, 0 Sexo, 
o Poder, etc.). E desta esfera geral da dominancia onde se excerce, 
por sua vez, a domina~ao de atributos, e preciso distinguir uma 
outra esfera que e a da determina,iio ou da realidade (nao confun
dida, aqui, de maneira transcendente, com as for~as e as rela~6es 
de produ~ao) no sentido fundado e rigoroso destas palavras, e 
onde 0 real-Urn e 0 pensamento-ciencia que Ihe e adequado nao 
encontram a tecnologia nem as rela~6es-NET desta e da ciencia. 
Porque se existe uma fronteira, urn limite m6vel e sem cessar atra
vessado de filosofia, de tecnologia e de ciencia - 0 NET - nao 
existe fronteira entre estas tomadas em conjunto e a Teoria unificada 
ou "nao-tecnologica" da tecnica. Entre aquelas e esta nao existe 
"fronteira", mas uma dualidade, urn "dual" ou uma identidade
sem-identifica~ao nem sintese, sem reapropria~ao unit:iria possi
vel e onde a rela~ao unilateral se exprime em termos de "Determi
na~ao em ultima instancia". Esta concep~ao da infra-estrutura, 
concep~o transcendental, rigorosamente fundada na realidade de 
seu objeto, permite compreender definitivamente porque ela e 
enfim realmente irredutivel a "super-estrutura" tecno-cientifica 

(0 NET) e como, principalmente, toda interpreta~o tecnologica 
da ciencia e uma redu~o filosofica ou idealista inevitavel mas que 
nao implica a suposta aliena~ao do real no NET. 

A Teoria unificada so pode ser fundada e descrita rigorosa
mente do ponto de vista do "Urn" que determina a realidade deste 
pensamento-ciencia (sua origem real) e sua natureza transcendental. 
Esta concep~o da "ciencia", bern entendido, nao repousa de modo 
algum sobre principios husserlianos, os quais ela entretanto evo
ca, e ainda menos sobre "a metaffsica ocidental", e sim sobre uma 
experiencia renovada daquilo que e dado de maneira imanente e 
irredutivel (senao cetta) a toda analise, sobre uma experiencia do 
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real supostamente radical no seu tipo de imanencia (a) si. Tam
bern 0 ceticismo tradicional- e obrigado - da filosofia, respectivo 
a existencia de dados radicalmente imanentes ou absolutos (mes
mo Husserllimita ai a realidade no seu Ego transcendental adqui
rido por meio de opera~6es filosoficas), nao e para nos uma obje
~ao seria: e uma simples "resistencia", fundada na Decisao filoso
fica como transcendencia e que a ciencia pode analisar como tal. 

Assim concebida, a Teoria unificada, em geral, representa 0 

real-Urn. Este mantem com as rela~6es-NET da tecnologia, da 
ciencia, da filosofia, assim como com 0 reflexo "nao-tecno16gico" 

onde elas vern doravante inscrever-se, uma rela~ao especifica, uni
lateral, onde ele Ihes determina sem ser por sua vez determinado 
por des. Esta rela~ao unilateral ou irreversivel, aquela pela qual 0 

real-Urn determina seu reflexo, e tudo 0 que se pode e se deve 
entender por "determina~ao em ultima instincia". Mesmo que se 
preste a urn mal-entendido, diremos entao que a Teoria unificada 
ocupa 0 lugar de uma infra-estrutura: doravante real, antes de 
material, e transcendental antes de transcendente. A infra-estru
tura e 0 real-Urn e sua representa~ao nao-tecnologica. Evita-se 
sem duvida urn materialismo efetivamente "sem pensamento", pois 

ele representa a denega~o de uma posi~ao filosofica, e urn positi
vismo cientificista, que restringiria a essencia da ciencia aos seus 
procedimentos locais de representa~ao e que confundiria assim 0 

objeto real com sua representa~ao. Mas evita-se, sobretudo, uma 
redu<;:ao "tecnologista" (a "tecno-ciencia") do real- a "suficiencia" 

do NET. 

Tradw;:ao de Hermetes Reis de Araujo. 
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Res publica: maquina(ria)s artfsticas e 16gicas esteticas 
(Alguns topoi' classicos) 

Stephane.Huchet 

TOPOS I - Ready-made 1 

Marcel Duchamp 

Seja 0 "ready-made". 1913-1917. __ Uma roda de bicicleta, urn 
porta-garrafu de metal, urn mict6rio em porcelana. Urn objeto in
dustrial recirado do circuiro da mercadoria, escolhido por Marcel 
Duchamp e proposto para exposis;ao enquanto objeto de arte. A his
t6ria desse vasa sanitario e bern conhecida: urn ceno Richard Mutt, 
de Filadelfia, nos Estados Unidos, submete esse objeto, com a assina
tura "R Mutt 1917", it Sociedade dos Artistas Independentes, visan
do sua apresentas;ao na exposis;ao de arte modema organizada por 
essa sociedade no Grand Central Palace, em Nova York. 0 vaso, 
intitulado Fountain, e recusado. Na revista de Marcel Duchamp, The 
BlindMan, encontra-se a sua primeira fotografia, por Alfred Stieglitz, 
que acolheu a obra suspeita em sua galeria, alguns elias depois. Atri
buiu-se a Marcel Duchamp (alias, R Mutt), "0 argumento reprodu
zido numa pagina diante da fotografia cirada por Stieglitz: « Que Mutt 
tenha ou niio executado a fonte com suas proprias maos niio tern impor
tltncia alguma. Ele a ESCOLHEU,,". 0 texto afirma, adiante, que 
''«( ... ) as unicas obras de arte que a America produziu sao as instala
c;oes sanicirias e as pontes»". 1 
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Lugares-comuns que darao a volta ao planeta da vanguarda 
ocidental. . 

Cotidiano simb6lico 

Ao inventar seu ready-made, Marcel Duchamp criava uma 
alegoria concreta da fusao entre arte e vida sob os auspicios da 
tecnica. Um objeto generico de fabrica.,ao industrial entrava na 
esfera da arte, e vinha submergir em seus efeitos provocadores a 
diferen-;:a entre arte e vida. Ele punha em questao, tambem, 0 

sentido e a institui~ao da diferen~a entre arte e vida, diferen~a 
encarnada pelo museu, cole~6es, juizos e conven~6es sobre 0 que 
e e 0 que nao e arte, etc. Todo um mundo. A roda de bicicleta, 0 

porta-garrafas, 0 vasa enfim, de 1913 a 1917, fazem entrar 0 

mundo circundante, tecnico e maquinico no mundo da arte, pela 
porta do inesperado. J a no seculo XIX a esretica da mercadoria j 

criara seu dominio de promo.,ao fantastico, com as gran des expo
si~6es universais, as quais Walter Benjamin nao deixou de resti
tuir 0 interesse alguns anos apos Duchamp. 

Como diz com acerto a historiadora de arte americana Molly 
Nesbit, essas feiras "convidavam a uma grandiosa e nova cultura 
da parente de inven.,ao, destinada a eclipsar a do direito autoral".' 
Com Duchamp, autor escondido por tras do pseudonimo de R. 
Mutt, 0 mais banal dos objetos de utiliza~ao cotidiana sustenta a 
compara~ao com a arte. Torna-se inclusive 0 tema de uma redefi
ni.,ao da arte, uma nova concep~ao destinada a constituir-se como 

Edward Ball e Robert Knafo, "Le dossier Mutt", in Cahiers du Musee National d'Art 
M~derne, n!!. 33, Paris, outono de 1990, Centre Georges Pompidou, p. 68, citando 
dOiS [rechos do artigo da revista The Blind Man, "The Richard Mutt Case". 

2 Molly Nesbit. "Les originaux des readymades: Ie modele Duchamp", in ibidem, 
p. 56. 
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objeto de todos os gen:ros de abordage~~sintoti59' Melhor di
zendo, quelramos ou nao, e arte .... Avallemos-bem essa revolu.,ao 
pregui~osa, diletante e genial de um lance de modo algum ca
sual... Na utopia de sua concep~ao (propor como objeto de arte 
um vaso sanitario), um objeto anonimo escolhido e assinado pelo 
artista vern cristalizar 0 encontro e a uniao entre a arte e 0 mundo, 

quando, em breve, ao emergir da Grande Gue~ra, tantos artistas 
vao apresentar projetos artisticos, concep~6esc@psod9 de rege
nera~ao do mundo e de arte ,ela arte, sem jamais realizar seus 
sonhos: Fernand Leger, os puristas Le Corbusier e Jeanneret, os 
arautos de um pintura com prerensao pedagogica, formadora do 
povo, os construtivistas e produtivistas russos, com pensamentos 
politicos, passando pelo neoplasticismo de Mondrian eVan 
Doesburg, 0 Bauhaus funcionalisra. 

Mas Duchamp, desde 1913, ja balan~ara (e arrastara consi
go alguma coisa da arte) "do lado da lingua da industria, encon
trando-se assim sobre uma base ready-made, tecnica, nao-artistica, 
dotada da pretensao de constituir uma linguagem ( ... )"3 artistica e 
epistemologica nova. Como Fernand Leger, que desde cedo ad
mirara a arte das vitrines e 0 senso artistico da exposi.,ao da mer
cadoria pelos comerciantes. Duchamp tambem admite ser sensi
vel a isso, na mesma epoca: "quando se sofre 0 interrogatorio das 
fachadas das lojas ( ... ). Nenhuma obsessao, por meio do absurdo, 
em ocultar 0 coito arraves do vidro com um ou diversos objetos 
da vitrine. A dificuldade consiste em quebrar 0 vidro e refrear-se, 
uma vez consumada a posse". 4 Vejam. Existe erotismo na rela~ao 
com 0 objeto, demonstrara amplamente Benjamin. Existe tam-

3 Ibidem, p. 60. 

4 Marcel Duchamp. Ecrits: Duchamp du signe, Paris. Michel Sanouille{ e Elmer 
Petersen (orgs.), Flammarion, 1975. p. 105-106. 
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bern uma tecnica para se libertar dele, para criar a disrancia critica 
inerente a fria reserva duchampiana: tomar, como escreve Molly 
Nesbit, "0 controle do di:llogo impasto pela vitrine: 0 modelo e 
retirado da circula<;iio ( ... ). 0 ready-made, entao, respondia a uma 
condi<;:ao da vida cotidiana ( ... ). Manifestava a habilidade de 
Duchamp em dominar a linguagem visual do cotidiano".5 / 

Figura contemporlinea 

''A ambigiiidade ( ... ) se infiltra na prosa do mundo"6: tal e 0 

veredicto proposto pelo ready-made, segundo 0 teo rico da arte fran
ces Daniel Charles. Pois, com Duchamp, ha uma especie de cla
rao, 0 da jun<;:ao entre arte e vida. Seria como urn ponto cego de 
nossa contemporaneidade, enredada na simplicidade visual da pro
posi<;iio, uma proposi<;iio de infinitos arpejos conceituais, aRorando, 
entre outras coisas, as efeitos da arte. 0 historiador da arte frances 
Marc Le Bot percebeu bern que 0 que experimentamos dos efei
toS da arte baseia-se no fato de que "eles dizem respeito a maneira 
pela qual 0 desejo de ver ( ... ) investe continuamente os multiplos 
lugares e objetos do cotidiano".7 0 ready-made, enfim, e imagem, 
pura representa<;:ao de uma coisa, e isso ja e bastante, mas uma 
coisa que vern antes da cisao do objeto e do sujeito, antes da me
taffsica, objeto que a suspende e que, fenomenologicamente, "fo
caliza 0 poder de apari<;:ao do que e", acrescenta Daniel Charles.s 

Sera 0 ready-made 0 templo de nossa contemporaneidade? Aquila 
que eleva 0 humus do nosso mundo? 

5 Molly Nesbit, art. cit., p. 62. 

6 Daniel Charles, "Cage et Duchamp", in Marcel Duchamp, Paris, ~arc, Librairie 
Duponchelle, 1990, p. 76. 

7 Marc Le Bot, "Margelles du sens", in idem, p. 12-13. 

8 Daniel Charles, art. cit., ibid. 
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Fundidos no abismo de sentido e na sublime simplicidade 
do ready-made: a arte e 0 cotidiano, isto e, as locais, as temas que 
constituirao a horizonte dos artistas de sensibilidade construtivista 
e funcionalista. Nos as veremos se chocarem contra a parede de 
vidro da diferencia<;:ao estetica entre arte e vida, ser tentados par 
sua fusao, e jamais alcan<;:ar 0 ponto alcan<;:ado por Duchamp em 
urn so lance de genio de efeito suspensivo. 

Pois, enfim, esse "controle das armas visuais, da cultura in
dustrial"9 par Duchamp devia fazer sentido. Antes de mais nada, 
a ready-made se inscreve numa economia semio-antropologica, 
segundo a qual, escrevia Pierre Francastel, "em todas as epocas, a 
arte estabeleceu urn vinculo entre as especula<;:6es figurativas mais 
elevadas e a fabrica<;:ao em serie do material mais humilde da vida 
comum, pais ela e sempre, simultaneamente, tecnica e figura<;iio".l0 
Nesse sentido, 0 ready-made seria 0 objeto artistico mais plena
mente figurativo do seculo XX, no qual o' mundo envia, manda 
(pelo falar heideggeriano) 0 objeto que manifesta sua figuratividade, 
ao ponto, ao centro cego (pois 0 ready-made cega) da figura 
inapreensivel: roda que gira, circularidade do sentido, fonte na 
qual passa aquila que os corpos expelem, onde se evacuam as subs
rancias (da arte). 

9 Molly Nesbit, art. cit., p. 64. 

10 Pierre Francastel, Art et technique (1956), Paris, DenoellGonthier, p. 227. 
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TOPOS " - FOGO 

Esboc;;os le6ricos sobre a folografia 

A. A lecnica negaliva 

Se a substfincia, 0 que sustem e estrutura 0 real, urn real 
sempre compreendido como 0 correlato de toda consciencia 
mundana, e evacuada no ready-made pelo buraco do vaso, ela 
constitui tam bern 0 objeto de uma perda em urn dos media 
essenciais da civilizac;:ao moderna, tecnica e maqulnica: a foto
grafia. Indicador apontado em nos sa direc;:ao, como urn foco, 0 
cano de escape de agua do vaso nos encara como urn olho. 
Ironia, causticidade. Esse buraco evidencia a reelaborac;:ao das 
regras e convenc;:6es esteticas. 0 esvair-se da arte senslvel it vi
sao, como a urn toque visual, pelo buraco do vaso, significa 
que a pintura e posta no olho da rua. Na pessoa do crltico 
ale mao Siegfried Kracauer, por exemplo - entao crltico de ci
nema do Frankforter Zeitung, ensalsta talentoso, fil6sofo e so
ci610go, cujo pensamento nao deixa de evocar 0 pensamento 
da imagem dialetica por Walter Benjamin e Ernst Bloch -, a 
cultura sociol6gica alema do inkio do seculo, herdeira de uma 
filosofia idealista que considerava a relac;:ao do homem com a 
natureza como urn p610 dialetico essencial no questionamento 
da modernidade urbana e industrial, vai julgar nefasta e nega
tiva essa especie de desestabilizac;:ao da arte ... (poder-se-ia, de 
modo unilateral, julgar assim a invenc;:ao ironica de Marcel 
Duchamp.) Kracauer ira lanc;:ar entao sobre a fotografia uma 
sombra, urn descredito ontol6gico sintomatico. Vera no meio 
fotogr:ifico a perda da carne do mundo, garantida secularmen
te pela pintura. Tallamentac;:ao se nutre nas fontes da metaflsi
ca alema p6s-romantica. 
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A fotografia, medium das superficies e do aplanamento do 
real, enquanto presenc;:a ao mesmo tempo iconica e indicial da 
tecnica no campo da arte e nas maos do artista, e emblematica. E 
justamente em relac;:iio a uma pretensa prova de pobreza sofrida 
pela carne do mundo ao sair dos seculos de cultura pict6rica que 
as figuras Frias e apaticas da Nova Objetividade pict6rica encon
trarao, de certo modo, 0 que constitui sua dor patol6gica. A pin
tura da Nova Objetividade alema trabalha precisamente, nesses 
anos, para produzir pictoricamente os efeitos sensiveis resultantes 
de uma tomada de consciencia do novo olhar, bern menos pateti
co, do qual e portador 0 aparelho fotogr:ifico na ordem do vislvel 
e da criac;:iio visual: urn olhar mecanico, auto matico. Urn crltico 
como Siegfried Kracauer, em seu ensaio Sobre a Fotografia, de 
1926, exp6e bern essa melancolia ligada a urn sentimento de per
da da substfincia das coisas. 

Uma visao niilista 

A hegemonia da tecnica e da estrutura maquinica, com a qual 
sabemos que Marcel Duchamp entrou em di:ilogo, com radicalidade 
e humor, exige que nos esquec;:amos que e do mundo que se rrata 
quando situamos a arena dos debates ardstico-esteticos dos anos 20 
na Europa. 0 mundo e uma terceira-ordem "englobante", segundo a 
f6rmula do pintor e critico alemao Franz Roh", num texto sobre 0 
p6s-expressionismo. 0 mundo e sim urn atlas, como sugericl Benja
min. Urn atlas garante uma disponibilidade tecnica do mundo sob 
forma de reduc;:iio semi6tica ao mapa. 0 mapa e tambem uma nova 
fOrma de inscric;:iio conservadora das formas do mundo, no qual sua 
carne, sua substancia, desapareceram, reduzidas ao diagrama. Edisto, 

11 Franz Roh, "Nach Expressionismus", in Les rialismes entre revolution et rtaction, 
1919-1939, cacaIogo de exposic;:ao, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, p. 148. 
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da carne presente na alma secreta de cada urn, que tratava ainda a 
fotografia familiar do final do seculo XIX. Benjamin considera, com 
efeito, que os seres fotograftdos manifestavam enta~ uma retra<;iio, 
uma resistencia diante de uma forma de rapto de seu olhar pela mi
quina forografica. 

o antigo conflito de meados do seculo XIX, entre a pintura 
(a subsrancia, a mem6ria) e a fotografia (0 despejo, a amnesia) 
volta a aflorar atraves da questao do medium artistico. 0 medium 

forograflco, dotado de imagem e submetido ao imperativo do 
material, e 0 unico que tern legitimidade para responder it questao 
posta pela tecnica, na medida em que parece invadir, atacar e con
quistar 0 terreno da pintura. No jogo visceral ao qual se entregam 
o forografico e 0 pict6rico, no combate da pintura contra a foro
grafia que faz dela 0 seu alvo e a submete, fascinada, it provoca~ao 
de seu meio, ate fazer dela seu vassalo estilistico ... , uma nova na
tureza da arte se delineia. Uma hip6tese: a pintura da Nova Obje
rividade (que muiros de seus arores pensavam sob 0 angulo de 
uma defini~ao visual precisa e moldada no vidro)12 seria despoja
da de si mesma pelo forografico, e mesmo despojada do mundo, 
na medida em que 0 aparelho roma caduca a representa~ao realis
ta. 0 esrilo inatual e neoclissico dessa Nova Objetividade pict6ri
ca s6 teria tanto interesse hist6rico por meio da rela~ao espedfica 
que entretem com a foro que 0 desvaloriza. 

Siegfried Kracauer tenrou depreender a essen cia hist6rico
filos6fica de sua epoca atraves dos "fremitos desapercebidos" e 
aparenremenre "insignificantes" que percorrem a superfkie das 
coisas. Em seu ensaio sobre a forografia ele escreve: 

12 Exemplo: 0 que escreve 0 crftico alemao P. E Schmidt a prop6sito dos quadros de 
Rudolph Schlichter: "a conjunc;:ao de uma fitmeza ofuscante na reprodwrao de ob· 
jetos inanimados como as maquinas, as dmaras (e) caretas que caracterizam 0 ho· 
mem ( ... ) a combinac;:ao de mecanismos que Iembram as [ormas humanas ( ... )", 
Trecho de Das Kunstblatt, cit. in ibidem, p. 148. 
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"os arquivos fotogd.ficos conservam sob forma de reproduc;:ao os 

Ultimos elementos esvaziados de signiflcalYao. Esse estocamento fa
vorece 0 confronto da consciencia com a natureza. ( ... ) Ter suscitado 
(esse) confronto decisivo: tal e 0 cacife do processo hist6rico. As 
imagens de uma natureza decomposta sao deixadas a disposilY~o da 

consciencia humana. A ordem original dessa natureza se rompeu 

( ... ) e a que nos propee a imagem e somente provis6ria. ( ... ) 
A melhor sugestao da desordem de urn mundo em declinio que 

reproduz a fotografia e a suspensao de todas as rela¢es habituais 
que tem entre si os elementos dessa narureza."13 

Esse fenemeno caracteriza a pinrura da Neue Sachlichkeit, 
induz sua melancolia icenica. A simples aparencia fotografica de
sencanta 0 mundo, e a superfkie fria de uma hist6ria neutraliza
da, e sua aparencia amnesica. A desrealiza~ao do mundo, sua re
du<;iio a urn diminuro envelope, suscitam uma consciencia espectral 
e critica num movimenro que "tern necessidade da arre para poder 
exprimir" as fun~6es e rela~6es exclusivas de uma sociedade "raci
onalizada de cabo a rabo"". Antecipando igualmente as f6rmulas 
do fil6sofo marxista messianico Ernst Bloch, 0 ornamento da massa, 
de 1928, nao hesita em denunciar "uma via fanrasmag6rica que 
nao possui nem forma nem rosro". 0 meio forografico e, para 
Kracauer, a forma por excelencia do mundo desencanrado. A fo
rografia tenta mostrar urn resquicio de memoria 

13 Citado (em frances) in Inka MOlder· Bach, "Negativite et retournement. Reflexions 
sur la phenomenologie du superficiel chez Siegfried Kracauer", in Gerard Raulet e 
J. Flirnkas (arg.), weimar; Ie tournant esthttique, Actes de Colloque, Paris, Anthropos, 
1988, p. 283. 

14 Siegrfried Kracauer, citado sem especificac;:ao de fonte (sem dovida L'ornementde la 
masse), in ibidem, p. 275. 
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"deduzindo 0 que lela] mostra, a partir do que nao mostra e nao 
quer mostrar. A verdade que conrem 0 original nao pode ser arran
cada a sua pr6pria hist6ria; a fotografia s6 captura 0 que a hist6ria 
deixou para tras."15 

A hist6ria e negativa, e a negatividade e sua unica lingua
gem. Na forografia, a memoria se ausenta, se sedimenta ou perde 
a viralidade sobre a mascara rranslucida da superflcie. Ve-se 0 

quanto uma fenomenologia dos sintomas de dissimulac;ao dos 
conflitos de uma sociedade pda aparencia esterica induz a uma 
leitura carasrrofica de urn meio ardsrico que rrabalha na dimensao 
da homogeneiza~ao, da especrrografia, dos valores preto-e-bran
co, da capra~ao mecanica da insrantaneidade. 0 original de todas 
as coisas, a carne dos objetos, sua profundidade aparecem na foto
grafia como 0 que, inexoravdmente, nao pode nem passar nem 
ocorrer. A fenomenologia da aparencia e da superfIcie implica a 

" da retra~ao da carne do mundo. Essa carne nao pode passar para a 
./" superficie da imagem fotogr:ifica senao sensivdmente ausente 

(radiografica, espectral), senao sutilizada e marcada por uma espe
cie de indiferen~a. 

8: Em dire<;8o a uma reconciiia<;8o estruturai 

Uma questiio de medium 

E importante 0 debate, nos anos vinte, que eterniza a 
antiga querela das origens. Desse modo, perguntando-se, ain
da em 1927, onde se situa a fronteira, "onde a forma deixa de 
ser reprodu~ao e passa ao dominio da estrurura~ao" - essa po
deria ser a questao transcendental dos construtivismos -, nao 

15 Ibidem, p. 283. 

236 

( 
RES PUBUCA: MAQUINA(AIAS) ARTfSTICAS E lOGICAS ESTETICAS 

hi duvida alguma de que e a questao do material, do meio, que 
interessa ao cdtieo hungaro Ernst KallaL E tam bern uma ques-
tao que substitui a pintura na ordem da eristaliza~ao da subs
d.ncia do real, e a fotografia, enquanto tecnica, na ordeJIl da 
constru~ao de uma ruprura com esse real eristalizado pda pin
tura milenar. Diferen~a entre coleta e fabrica~ao, e talvez ja 
entre real e simulacra ... Nao se trata, porem, segundo Kallal, 
de divoreio entre pintura e forografia. A fotografia Faria desse 
divoreio 0 seu objero e sua obra, para inverte-la em correspon
dencia a terceira dim en sao englobante do mundo maquinieo e 
teenico, e em participa~ao ness a nova universalidade. Pois a 
crise e modernista; e a do imperativo do meio, tanto para a i\' 

arte quanto para 0 mundo. 0 divorcio entre a pintura e a foto
grafia deve ser integrado e depois superado. A reconcilia~ao e 
promerida pdo meio fotogr:ifico. Aqui, 0 meio fotogr:ifico vern 
refor~ar 0 que Adorno chamar:i de "momento racional da arte". 
o conteudo de verdade da forma e do meio e simbolizado na 
correla~ao entre a linguagem da arte e a estrutura (maquinica) 
do mundo. Mediante seu conteudo de verdade, 0 meio foto
grafieo supera 0 divorcio eontido na Nova Objetividade. Esse 
eonteudo de verdade e urn material na medida do moddo rec
nologico. Tem-se 0 direito de confiar a Georg Lukacs a for~u
la-chave desse material na medida do mundo. Em sua Teorta do 

Romance, de 1920, de evoca a possibilidade de uma 

"objetividade verdadeiramenre criadora da totalidade (que), 
gra'ias a adequac;:ao constitutiva de suas categorias estruturais 

sobre a situa,ao do mundo, ( ... ) exalta essa totalidade ( ... ) ate 
. d d ' "16 fazer dela a forma representatlva e to a uma cpoca. 

16 Georg Lulcics, Thtorie du roman, Paris, Gonthier, 1979, p. 89. 
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Se substituirmos a palavra forma pela palavra meio, a ade
quac;ao se toma ainda mais evidente. Toda a experiencia da foto
grafia legitima 0 pensamento de uma determina~ao, pela "dialeti
ca da hist6ria, ( ... ) das condi~6es de existencia transcendental de 
uma forma" .17 

o exercfcio fltogrdfico do mundo 

Com Walter Benjamin, 0 debate se amplia. Ele nao diz mais 
respeito ao combate entre a pintura e a fotografia. Walter Benja
min insiste, em vez disso, naquilo que, na reprodu~ao fotogr:ifica, 
conserva urn efeito de unicidade, mesmo que a natureza das coi

sas seja nela espectralizada, reduzida. fu grandes obras, considera 
Benjamin em sua Pequena Historia da Fotografia, de 1930, se tor
naram 

"produtos coletivos, tao poderosos que, para assimihi-los, e ne

cessario precisamente reduzi-Ios. Afinal, os metodos meclnicos de 

reproduyao constituem urna tecnica de reduyao e proporcionam ao 

hornern urn grau de dorninio sobre as obras".'8 

E bastante interessante, fenomenologicamente falando, 
ver Benjamin pensar que a reprodu~ao tecnica (fotogr:ifica) 
das imagens da arte pode dar acesso as co is as mesmas. Com
preende-se que a fotografia, que de fato sutilizou 0 estilo e a 
materia das obras na reprodu~ao, e tambem 0 meio da verdade 
tecnol6gica no qual se define e se realiza 0 acesso a hist6ria de 

17 Norbert Bolz, "L.:esthetique cornrne philosophie de J'histoire", in Gerard Raulet e]. 
FUrnkas (arg.), Weimar, Ie tournant, op. cit., p. 155. 

18 Walter Benjamin, "Petite histoire de la photographie", in Essais I, 1922-1934, Pa
ris, Denoei/Gonthier, 1983, p. 164. 
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todas as obras. A fotografia e a razao estetica de urn arquiva
mento do mundo. E urn fato inegavel, a nostalgia kracaueriana 
e passadista. Doravante, tudo e potencialmente capturado no 
objetivo de uma exposi~ao, tudo passa para a superflcie das 
imagens. As imagens fotogr:ificas sao 0 meio de uma exposi~ao 
tecnica, repentina e perpetua da hist6ria. 

"Na verdade, aproximar as coisas de si, sobrerudo das rnassas, e 
nos homens de hoje uma disposic;ao tao apaixonada quanto sua 

tendencia a dominar a unicidade de todo dado acolhendo a repro

du~ao desse dado."" 

Senten~a notive!, a da fidelidade benjaminiana ao princi
pio fenomenol6gico da redu~ao, e que 0 faz escrever que 0 "fato 
de se abrir as coisas mesmas, (na) mais alta precisao"20 consiste na 
acolhida de sua reprodu~ao. As co is as mesmas - filosofema 
husserliano por excelencia - sao acessiveis, com Benjamin, em 
uma dimensao que relega as teses de Kracauer ao passado mal 
digerido da aura, esse longinquo de beleza e originalidade que 
suscita urn sentimento nobre. As coisas mesmas sao doravante 

acessiveis atraves de uma estrutura maquinica, tecnica, como a 

ponte, 0 terceiro englobante, 0 mu(n)do de reaptopria~ao da 
unicidade. A tecnica fotogr:ifica reconduz ao unico sobre cuja base 
ela se constituiu, apropriando-se da vida. Sob 0 aspecto da repto
du~ao, a consciencia mede a materia perdida do unico, encontra
a negativamente, mas segundo a unica positividade doravante pos
sivel· a linguagem tecno16gica da disposi~iio em massa. 

Alem disso, fundamentalmente, a perda da aura talvez nao 
seja tao negativa quanto se pensa: ela repousa sobre "uma percep-

19 Idem. p. 161. 

20 Ibidem. p. 159. 
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~ao que se tornou apta 0 bastante para sentir 0 que e identico no 
mundo, para ser capaz de apreender tambem, pela reprodu~o, 0 

que e unico" .21 

Modos de presen~a, pela e com a tecnica. Desse modo sao 
chamadas a circular imagens que constituem uma especie de atlas 
do mundo, segundo urn processo de difusao de urn modelo atra
ves de imagens. Jean-Fran~ois Lyotard sugeriu que 0 aparelho de 
fotografia suscitava uma nova imagem de pensamento.22 Chegari
amos massivamente a constitui~ao de uma fotogenia que restitui 
uma aura atraves da vida mecanica do instantaneo fotogd.fico. Os 
produtos fotogd.ficos sao como os "resultados exatos da maqui
na", "simbolos da vidi?3 Eis a f6rmula da reconcilia~ao. 0 meio 
fotogd.fico so afirma como definiriio universal possivel e veridica das 
coisas a tecnica. A arte enquanto fotografia e 0 signa das potencia
lidades do material para (se) tornar a tecnica universalmente sen
sivel e objetiva, e selar sua predominancia estrutural no imperati
vo de uma nova conceptualidade das rela~6es entre a arte e a vida. 
A tecnica enriquece a visao.24 

21 Ibid, p. 161. 

22 Jean-Frans:ois Lyotard, L'inhumain, Causeries sur Ie temps, Paris, Galilee, 1988, p. 
135. 

23 Benjamin, "Perite histoire ... ", p. 166 

24 Nada a ver, bern entendido, com a rdas:ao pict6rica desencantada de Kracauer com 
a glorificas:ao do meio fotogclfico nas vanguardas. Pais e bern essa a especificidade 
da fotografia, a jogo da luz, como provam as "Schadografias" de Christian Schad, 
as raiogramas de Man Ray, a voga dos fotogramas, etc. Os construtivistas, como 
Laszlo Mohair-Nagy, nao se enganaram, e1es que investiram no campo fotografico 
par razoes tanto artfsticas quanta fundamentalmente filos6ficas. 
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TOPOS "' - ADAO-PADRAO 

L6gica iconica e estetica 

Passagem publica 

o que fez a fotografia? Aproximou 0 mundo do homem ... 0 
cinema sed. inclusive 0 ritmo cinetico de seu coito. Coito, a palavra 
e de Duchamp.25 Dai 0 obsceno da cena duchampiana. Oobsceno 
de urn vase sanitario. 0 que fez explodir 0 gesto de Duchamp? A 
substi'incia ideal da arte. Pois 0 ready-made como provoca~o vern 
inaugurar urn uso da arte que se reproduz ate nossos dias. Vern de 
encontro a ideia comum da arte: ser 0 exemplo de uma (in)forma~o 
embelezadora da subjetividade. Pouco depois da epoca em que 
Duchamp concebera seus ready-mades a arte sed., na pessoa dos 
construtivistas, objeto de Fe. Uma fe em sua capacidade de criar 
formas constituindo uma inicia~o a vida moderna e as grandes 
linhas-de-for~a do real que, por sua vez, estruturam a imagem 
mecanomorfa do mundo contemporiineo. Duchamp teve 0 pres
sentimento do rapto da arte pela mercadoria, pela industria das for
mas, enquanto seus contemporaneos "construtivistas" ainda acredi

taram poder modificar 0 mundo pela arte mesma, isto e, via urn 
produtivismo tecnol6gico de formas e fun~6es eficazes. Nesse senti
do, a ideia de uma fun~o iniciatica da arte para 0 mundo e 0 Ho
mem do futuro, ou de uma fun~o iniciatica do mundo industrial 
para a arte (e 0 trabalho sobre 0 limite de sua passagem no design), 
e crucial, nesses anos. E 0 divisor de aguas do sentido da arte, no 
qual se define 0 encontro entre 0 homem e 0 mundo atraves do 

25 Quem nao sente a pulsao er6tica presence no ato de fotografar top models, quando 
a fot6grafo balans:a as quadris, etc., para encontrar a melhor pose para fotografar a 
modelo. 0 foco e 0 falo. 
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meio artistico, diante da questao tecnol6gica. E a expressao de uma 
estrutura<;5.o mutua. E interessante passar pelo exemplo dos ele
mentos antropol6gicos presentes no metodo kantiano da Crftica da 
Faculdade do Juizo para apreender isso: e exigido do publico que ele 
compreenda que, na arte que the e contemporanea (neoplasticismo, 
funcionalismo, construtivismos) estao presentes elementos de sua 
vida e de seu ser-no-mundo. Pois 0 objetivo e claro para todas essas 
sensibilidades artisticas: contribuir, dentro de uma visao mais ou 
menos absoluta e totalizante, para criar, projetar racionalmente, 
iconicamente e tectonicamente, pela natureza da tecnica, as linhas de 
constituirao de um Adiio-padrao ... 

A imagem da arte, uma ttfcnica cognitiva para 0 novo Adiio 

Para compreender segundo qual conceptualidade ocorre essa 
inicia~ao ao sentido do mundo (tecnico) pela media<;5.o da ima
gem da arte (mecanomorfa), particularmente pertinentes sao as 
vias especulativas de urn Kant apresentando a fun~ao implicita da 
arte na constitui~ao, pela experiencia estetica, de uma subjetivida
de modema. A rela~ao com 0 publico, com 0 espectador, concebi
da por Mondrian, Leger e outros ve-se antecipada em seu sentido 
antropol6gico fundamental: s6 "0 homem, que po de determinar 
ele pr6prio seus fins pela razao", ou "compard-los aos fins essenciais 
e universais e pode entao ajuizar esteticamente a concordiincia com 
esses fins; ( ... ) este homem e, pois, capaz de urn ideal da Beleza" .26 

Esse ideal tende a conformar-se a urn maximo do qual a razao nos 
da uma ideia "reguladora". Se, nos exemplos de Kant, substituir
mos 0 "cavalo" pela Figura contemporanea do mundo e do ho-

26 Immanud Kant, Crltica da Faculdade do Jufzo, 2a. ed., Rio de Janeiro: Forense 
Universid,i., 1995, p. 79 (B 56); Critique de lafoeultt de jug" (1790), Paris, 
Libtaitie Jean Vrin, 1986, p. 74. 
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mem novos, figura estetica eticamente fundada ou regulada, tere
mos uma boa defini<;5.o da ideia artfstica (sua norma etica): em 
termos cl:issicos, Kant escrevia que e urn "tipo que foi de certo 
modo posto por fundamento pela tecnica da natureza, e a qual 
somente a especie como urn todo e adequada". Nao se trata mais, 
todavia, nos anos 20, de desenhar urn belo cavalo ou urn belo 
homem. Trata-se de apreender a proje~ao plastica e tectonica do 
mundo, percebidos como referencia e espa~o de estrutura<;5.o tec
no16gicos. A ideia-reguladora estetico-artistica, na virada dos anos 
20, s6 existe deslocada, absorvida na exigencia etica da razao pro
dutiva (pratica) de formas artfsticas formadoras de uma compre
ensao do real. E a questao fundamental e a obra de uma cultura 
material, uma cultura do material essencial para os neopl:isticos, 
construtivistas e utopistas da arquitetura. 

o fundamento do "tipo" pela tecnica da natureza, que toca
va a imagem mimetica do homem, e doravante tornado na funda
~ao de uma nova humanidade. Ela inverte esse fundamento em 
urn fondamento do novo Adiio (Adiio-padrao) pela natureza da tic
nica. Gra~s a essa inversao, 0 artista pode j ulgar tecnicamente, e 
pela media~ao instrumental e tecnica da experiencia estetica, 
instrumentalizada na imagem de arte (de essen cia mecanomorfa) 
e no objeto de arte/de design industrial, de sua concordancia com 
os fins essenciais e universais que ele deu a si pr6prio. A sensibili
dade construtivista e na verdade 0 vasto desdobramento desse jufzo 
estetico finalizado na exigencia etica de doar ao mundo uma arte 
transformada numa forra tanto produtiva, tecnica, quanto vital, como 
resultado de sua cultura de aprendizado. Tale 0 sentido das estrate
gias voluntaristas e de desenvolvimento crftico por tds do trabalho 
das vanguardas dos anos 20, desde 0 Atlantico ate 0 Ural. Propor uma 
imagem que integra as consciencias. Era Mondrian que concebia de 
modo bastante kantiano - sem sabe-lo, baseando suas convics:6es ut6-
picas em pressuposros dos quais Kant havia delineado com precisao 
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os contornos conceptuais e a eficicia antropologica, em sua terceira 
Crftica - 0 renovar do homem pela presenta<;io de icones pictoricos, 
dos quais se supunha que 0 esquematismo universal revelaria (desper
taria) uma vislio em comciencia. 

Os anos 20 sao trabalhados pelo ideal do recobrimento de 
urn prototipo universal da e/icdcia pldstica, em urn processo conce
bido ao modo-da-arte, segundo a natureza mundial, planet:iria, 
total e intersticial da tecnica, para criar uma con-forma~ao de sua 
presenta~ao com 0 mundo. Eis portanto a base a partir de onde 
julgar estetica(mente) 0 acordo formal entre os fins internos 
(objetais) e universais da nova humanidade, e a produtividade 
tecnologica da flrma(lio para a vida. 

TOPOS IV - READY-MADE 2 

Deslocamento institucional e epifania 

o que era 0 ready-made! A expressao de uma potencia que, 
dira Lyotard, "tern a for~a [de] erguer a rabua das significa~6es por 
meio de urn terremoto que da 0 sentido"27 Munidos do conheci
mento da importancia da cria<;io plastica para iniciar as grandes 
linhas de forp do mundo contemporaneo, trata-se agora de reen
contrar 0 ready-made para nele apreender 0 impacto que urn obje
to industrial importado para 0 campo da arte com fins revolucio
narios pode ter sobre 0 juizo estetico. 0 ready-made se dirige, 
como por efeito de uma epifania, a potencialidade de cada urn de 
nos ser criador e juiz da arte. Se, visto em termos mais classicos, 0 

objeto duchampiano corresponde bern a voca~ao da arte evocada 
por Pierre Francastel ("fenomeno de troca [ ... que] nao significa 

27 Jean~Franc;:ois Lyotard. Discours, Figure, Paris, Klincksieck, 1985, p. 15. 
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jamais por si mesmo, mas so no espirito e pelos atos de urn espectador 
erguido ao nivel de sua compreensao"28), e urn terremoto, a doce 
concep<;io de urn tremor de terra epistemologico que realiza 0 objeto 
ready-made. Suas recaidas, na ordem estetica, sao numerosas. 

A arte por todos 

Ninguem melhor que 0 teorico da arte Thierry de Duve 
captou a onda de choque provocada pelo ready-made na arena do 
juizo estetico, nestes ultimos anos. Vimos 0 papel do juizo esteti
co kantiano no ambito historico dos construtivismos. 0 trabalho 
de Thierry de Duve tambem incidiu numa releitura possivel da 
terceira Critica, pondo-a nos seguintes termos: pensar Kant "se
gundo Duchamp". 0 que significa isso? 0 paradigma duchampiano 
vern fornecer ainda, a nosso ver, 0 lugar conceptual otimo para 
uma analise das novas implica~6es do juizo estetico renovado pela 
arte dos anos 20. Pois a tese implicita do ready-made e enunciar 
que qualquer juiz da arte (do qual, alias, de Duve analisou as 
categorias29

) po de atribuir 0 estatuto de arte, tanto ao objeto que 
ele tera escolhido designar e qualificar como tal quanto ao objeto 
proposto como sendo arte por qualquer urn, artista ou nao, uma 
vez que as categorias ja estao de antemao embaralhadas: 

"Moderno: a ideia kantiana do sensus communis, reformulada 
dapres Duchamp, deelara que e uma exigencia da razao que qual
quer urn seja, de direiro, senao de faro, dorado da faculdade de fazer 
arte. ( ... ) E preciso supo-Io, como uma propriedade da humanida-

28 Pierre Francastd, Art et technique, op. cit., p. 235. 

29 Thierry de Duve, primeiro capitulo, ''A arte era urn nome pr6prio" in Au nom de 
f'art. Pour une archtofogie de fa modernite, Paris, Editions de Minuit, col. "Criti~ 
que", 1989. 
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de, ela mesma, de resto. uma exigencia da rmo, sem 0 que a pre
tensao a objetividade conceptual do juiw 'isto e arte', que entretan
to e somente estetica e subjetiva. nao poderia ser fundada nem ex
plicada; sem 0 que 0 tropismo onrologico da arte moderna e seu 
entusiasmo em profecizar uma 'linguagem universal' flaO teriam 
qualquer sentido."30 

A comunidade dos que contemplam e a comunidade dos 
juizes da arte, uma arte da qual s6 resta 0 nome para se por hipo
teticamente de acordo a seu respeito. Os construtivismos e os fun
cionalismos ja haviam feito da arte 0 objeto de uma utopia de sua 
fusao com 0 todo da vida, uma cultura material, uma atividade 
com vistas a produzir plasticamente leones ou objetos determi
nando e refletindo 0 sentido do mundo, urn principio criador, 
virtU e potencia cuja imanencia ao tecido social, politico, cultural 
e intelectual da modernidade conquistadora havia sido prometi
da. A partir dai, 0 que e feito da arte, e 0 que e a arte? 

Ouchamp conduziu a seu ponto cego a atividade de conscien
cia daquele que ve ou percebe repentinamente que a arte the e poten
cialmente familiar, uma vez que nao envolve mais do que uma esco
lha pessoal de reconhecimento ou de denega,ao de sua realidade este
tica e de seu estatuto de arte. "0 lance do ready-made concede a 
qualquer urn 0 direito de produzir esteticamente juizos artisticos."31 
E, deveriamos acrescentar, de produzir concretamente objetos de arre, 
uma vez 0 reconhecimento de sua qualidade de objetos de arte tendo 
sido anteriormente decretado. Escolhi, dizia Ouchamp, esse vase sa
nirario, essa bola de neve, essa roda de bicicleta sao arte. 0 lance do 
ready-made e ainda a invasao do cotidiano no campo secular de sua 
sublima,ao, de sua denega,ao. A Fontaine assinada R. Mutt e 0 tem-

30 Thierry de Duve, "Kanr (d'l'pres Duchamp", in ibidem, p. 87. 

31 Ibid., p. 85. 
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plo derris6rio moderno que promove nossa contemporaneidade in
dustrial, sua institui,ao simb6lica: sua estrutura tecnica, mecinica e 
coisal. Toda a onda de estetica consumista da arte Pop ja esra incluida 
no iceberg gelado do vaso sanitario. Nesse sentido, a passagem da arte 
para a vida e posta em reciprocidade por Oucbamp, a fusao e total, 
mas e fusao aleg6rica, 

"quer desagrade as utopias modernas, isso jamais tornou-se rea
lidade. Quase nao e urn ideal, de taO ingenue que e, mas isso conti

nua podendo ser exigido, pelo menos a fim de compreender. A mo
dernidade nao teria sido mais que 0 nome de uma maquinas:ao 
sinistra, caso sua ideia reguladora nao tivesse sido que todo homem, 
toda muiher, toda crianI?, todo louco, todo primitivo, ( ... ) sejam 
dotados da faculdade nao s6 de julgat 0 belo, como de fazer arte"." 

o coup de force do ready-made consiste tam bern em ter pro
movido 0 contemplador-juiz, de te-lo de certo modo subtraido ao 
dominio do saber cognitivo presente nos construtivistas, de ter 
feito dele urn contemplador responsavel em sua individualidade, 
e nao te-lo requisitado a priori em fun~ao de uma orienta~ao de
masiado finalizada da imagem. Nao restava a Ouchamp senao 
pressentir desde sempre que urn vasto campo de consciencia como 
aquele exigido pelos construtivistas, pelos funcionalistas e pelos 
artistas da Nova Plastica seria apenas uma ideia de estetica idealis
ta a mais a criticar. 0 ready-made invalidou de imediato a mimica 
conceptual dos construtivistas. 

o conceito de arte e submetido, nesses anos 20, a "uma limpe
za generalizada"33, considera Thierry de Ouve. Mas 0 postulado de 

32 Ibid., pp. 85-6. 

33 Thierry de Duve, Nominalisme picturaL Marcel Duchamp, fa peinture et fa modernite. 
Paris, Ed. de Minuit, col. "Critique", 1984, pp. 132-3. 
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uma criatividade de todos, de uma faculdade de todos de produzir e 
julgar 0 que e ou nao e arte, pela mera proposis:ao visual de urn objeto 
arrancado do cotidiano e simbolicamente reinstituido (de) arte, reali
za uma universalizas:ao do conceito, dissolvendo-o na possibilidade 
aberta a todos de serem produtores de arte. Ao mesmo tempo, num 
objeto insolito, 0 conceito de arte e tornado numa especie de 

reencerramento alegorico, compacto. 0 seu horiwnte teorico se re
organiza num teatro de acessorios. Criticou-se por vezes a redus:ao da 
obra de Duchamp a uma pratica dadalsta. No entanto, ela participa 
desta ultima por meio de uma poietica da coisa, que faz emergir no 
mero deslocamento institucional de urn objeto qualquer urn novo 
questionamento da fe convencional e idealista na arte, para imitar ao 
infinito suas engrenagens ilusorias. Vitriolo. Aonde chega 0 sujeito
juiz? Ele se ve num espa~o de repetis:ao, sem utopia: sem fundas:ao do 
mundo, mas reiteras:ao de urn evento singular, uma ocorrencia habi
tada por e enunciando 0 mesmo, mas urn mesmo dividido entre 0 

"dos mesmos objetos", ou seja 0 espa~ da reprodus:ao, e "0 objeto 
mesmo ( ... ) absolutamente singular ( ... ) ponto-signo, 0 lapso-invisi
vel no qual 0 sujeito trope",,' ... ,3. 0 Trebuehet*, urn ready-made. A 
repetis:ao mondrianiana ji e desse modo invalidada em suas preten
s6es iniciiticas. A repetis:ao do efeito estetico formador e propedeutico, 
o espa~o da constituis:ao de uma arte baseando-se na fe em uma uni
versalidade de suas linhas de for~ materiais, e reduzida a nada por 
Duchamp. Mas Duchamp salva 0 objeto. Submete-o ate a uma 
epifania, uma nos:ao bern definida por Umberro Eco. E uma das vias 
para compreender a eficicia do ready-made sobre 0 juiw estetico e a 
capacidade de dizer isto e, ou nao e, arte. 

34 Thierry de Duve, "Le temps du ready~made», in Abtddaire. L'oeuvre de Marcel 
Duchamp, Paris, CNAC, Cemre Georges Pompidou, 1977, p. 180. 

* Jogo de palavras entre "trebucher", que traduzimos par "tropec;:ar", e "Trebuchec", 
que pode ser tanto uma armadilha para passaros, quanta uma pequena balanc;:a de 
precisao utilizada antigamente em farmaeias (N. T.). 
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Epifonia do ob-jeto industrial 

Os construtivistas desejavam que 0 publico julgasse 0 mun
do por meio da arte e pelo desenvolvimento de imagens meca
nomorfas e produtos esteticos racionais como as miquinas: J ulgar 
o mundo pela arte. Duchamp tera apreendido de imediato que 0 

objeto industrial deslocado por escolha no contexto institucional 
e museologico da arte e uma maneira de apresentar 0 mundo da 
mercadoria segundo as vias da epifania, ao passo que seus con
temporaneos, partidirios da Estrutura~ao tecnica de uma nova 
tectonica do mundo tendiam a fundar suas estrategias em uma 
convocas:ao dos meios da arte para fins utilitirios. Em suma, 0 

reino do Trabalhador da arte, vontade voltada para a forma~ao de 
urn novo mundo. Trabalhador contra aristocrata, dandye enxa
drista. Marcel Duchamp estava mais proximo de produzir epifanias 
do que de fundar uma'nova racionalidade ardstica e uma etica do 
mundo pela constitui~ao de uma funcionalidade das formas da 
arte. Ele inventou 0 objeto capaz de fazer girar continuamente a 
roda (de bicicleta) das quest6es, de tirar a arte da certeza sobre seu 
sentido, de seus ideais de perpetua regenera~ao do mundo ... , sim
plesmente para perturbar a fe no genero arte. 

Estranhamente, 0 genial diletante se associa a urn renegado 
irlandes, James Joyce. Eis que a elei~ao do objeto tecnico, verda
deira epifania industrial, provoca quest6es que 0 autor de Ulysses 
nao deixava de se por, neSSa mesma epoca. A partir de urn fundo 
de pensamento escolistico, Joyce questionava a legitimidade em 
chamar de arte 0 que nao parece, it primeira vista, pertencer a seu 
dominio. Umberto Eco evoca alguns pensamentos joycianos espe
cialmente adaptados ao proposito duchampiano. 

"Observa-se nas notas de Paris, Notebook e do Pola Notebook 
(eritiealWriting<, pp. 139-48) curiosas quest6es do tipo: ( ... ) Vma 
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fotografia pode sec uma obra de arte? (resposta: nao, pois correspon

de a uma disposicrao da materia sensivel, mas da qual 0 homem nao 

e autor). As vestimentas, as casas, etc., sao obras de arte? (resposta: 
r al'd d ") "35 sim, quando tern uma nn 1 a e estetlca . 

Traram-se de quest6es concernentes 11. defini<;iio da arte. Esra e 
o objeto de todas as aten~6es dos artistas dos anos 20. A convic<;iio 
construtivista sobre 0 sentido absoluto e estruturador da arte respon
de, com Ducharnp, 0 exame questionante do que e a arte ou do que 
e "arte": a interferencia com 0 objeto industrial se imp6e como 0 eixo 
de seu requestionamento ontol6gico, ali onde os primeiros defen
diam a causa da arre como algo ideal mente adquirido. Os 
consrrutivistas nao contribuem 11. promo<;iio do objeto enquanto ob
jeto. 0 objeto e charnado a fundir-se na corrente formadora, es
truturadora e arquitetonica da vida. 0 ob-jeto e antes" 0 que eneara, 
inerente a todo questionamento filosOfied'. Com Duchamp, por meio 
de uma epifania, 0 ob-jeto e convidado a encarar 0 olhar. 0 fato 

industrial 

''<<nao e epifanizado porque e digno de se-lo» - como e 0 caso 
com os construtivistas - «mas bern pelo contrario, torna-se digno de 

se-lo porque 0 e. ( ... ) Nao se trata mais, portanto, de ver a coisa 

revelar-se em sua essencia objetiva (quidditas), mas de ver se revelar 
o que a coisa representa efetivamente para nos:e 0 valor que empres

tamos a coisa nesse momento quefaz efetivamente a coisa. A epifania 

confere a coisa urn valor que ela nao possuia antes de encontrar 0 

olhar do arrista. ( ... ) 0 que e ( ... ) submissiio ao objeto e seu esplen
dor torna-se, em Joyce, urn procedimento para separar 0 objeto de 
seu contexto habitual, sujeita-lo a novas leis, atribuir-lhe urn es-

35 Umbeno Eco, L'oeuvre ouverte, Paris, Ed. du Seuil, nota 29 do capitulo VI-I, "Da 
((Sum3» a «Finnegans Wake»", p. 210. 0 Pola Notebook e de 1904. 
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plendor e urn valor novos por meio de uma visiio criadora. ( ... ) A 
epifania torna-se entao uma maneira de recortar a realidade e confe

rir-lhe uma nova forma: 0 anista disentanglese re-embodies.»"36 

A escolha faz a obra. 0 que vale para Joyce vale para 
Duchamp. Toda a diferen~a entre as concep~6es antagonicas da 
tecnica, uma sob 0 signa massivo e totalizante dos construtivo
funcionalismos, e outra sob 0 signa quase zen de Duchamp, resi
de nessa outra defini~ao da epifania joyciana por Eco: "um objeto 
nao se revela em virtude de uma estrutura objetiva e verificivel" -
tal seria a verdadeira divisa do Bauhaus -, "mas porque ele se 
torna 0 simbolo de um momenta da vida ( .. ,)".37 

o ob-jeto, que encara, e salvado, mais do que 0 objeto. A 
palavra conserva sua distancia no -jeto: 0 coito perigoso com 0 

objeto, evocado por Duc;hamp em 1913, e suspenso, corrado, ris
cado, cesurado pdo lado cortante de uma fronteira vitrea que 
man rem a separa~o estimada necessaria ao exerdcio critico, sob 
pena, em caso contrario, de lamentar-se ... 0 ob-jeto como correlato 
de toda consciencia e de todo ser-no-mundo manipulador e re
posto diante de cada urn como 0 que constitui urn enigma. Nao e 
mais submetido 11. convoca~ao de seus recursos tendo em vista a 
utilidade. Toda a critica filos6fica da instrumentalidade e desse 
modo iconicizada no ready-made. E a arte, genero que faz ques
tao, ve-se investida de uma potencialidade filos6fica, espa~o ques
tionado e questionador. 0 impacto da tecnica, sob suas formas 
doravante "interneTionales", nao deixa de reemergir no mundo 
visual, contribuindo para uma perpetua reavalia~ao de suas mar
cas e de seu sentido. A roda continua a girar ... 

36 Ibidem. pp. 200-201. 

37 Ibid.. p. 200. 

Traduc;ao de Luiz Paulo Rouanet. 
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Gilbert Simondon 

Caro amigo, 

Recebi ontem a circular de 18 de maio. 
Esrou inteiramente de acordo em rela~ao ao projeto de 

cria~ao de urn Colegio Internacional de Filosofia. Ele poderia ser 
urn legitimo herdeiro do saldo de creditos do Instituro Internacional 
de Filosofia (Gaston Berger, e depois Martial Gueroult). Consul
tado com urn dos ultimos membros desse instituro, determinei 0 

bloqueio dos ativos, ha seis ou sete anos. 
No fundo, se se trata de regenerar a filosofia contemporii.

nea, e preciso levar em conta de modo especial as interfaces, e, 
antes de tudo, nao excluir nada a priori: nao vejo, particularmente, 
nenhuma men¢o ao pensamento e a pritica religiosa. Por que? 

Tambem e necessario recorrer ao pensamento e as realiza
~6es, considerados reflexivamente ou nao, da estetica. Por que 
nao pensar na funda~ao e talvez na axiomatiza~ao provis6ria de 
uma esteto-tecnica ou tecno-estetica? Valery fazia Eupalinos di
zer: "Ali onde 0 passante s6 ve uma elegante Capela, eu reencon
tro as propor~6es exatas de uma jovem de Corinto que eu feliz-

. " mente arne!. 

o futurismo de Marinetti deu lugar ao carro de corrida. 
E Fernand Leger: 0 trator vermelh~, os operarios. E 0 Centro 

Como se Crata de uma carta, a tradu~ao procurou manter 0 tom coloquial do 
autor (N.T.). 
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PDmpidDu. Le Corbusier, com seu sentido do inacabado: delica
deza em rela~ao ao material: nao se reboca. Os tra~os deixados 
pelas dboas de cimento armadD na lareira do convento dominicano 
de Arbresle, pr6ximD de Lyon, sao vDluntariamente visiveis, so
bretudD de manha e a noite, a luz razante. Para este mesmo con
vento, Xenakis calculou matematicamente as propor~6es da vidra
~ria do promenoir dos monges. Le Corbusier utilizou 0 reboco de 
cimento em cada uma das celas com loggia. Mas nao se trata mais de 
urn reboco feito com a colher, que tern sua entelequia numa super
ffcie Dticamente lisa. Trata-se de uma proje~ao feita com canhao de 
cimento, que recobre as paredes com urn embo~amento sobre 0 

qual a luz pode jogar. Arte e natureza podem interferir uma na 
outra: em Firminy-Ie-Vert, pr6ximo a Saint-Etienne, 0 predio Le 
Corbusier e construldD sobre colunas, 0 que deixa aparecer 0. hori
zonte SDb a edifica~o opaca, que naD passa entao de uma muralha. 
Em Chandigar eu nao sei. Na cidade radiosa de Marseille tambem 
nao. A igreja NDtre-Dame du Haut, em RDnchamp, nao e CDns
trulda sDbre colunas, mas 0. telhado em forma de asa ou de veu Dma 
a paisagem e e Dmado por ela: ele e 0. slmbolo da natureza. Se vol
tarmos ao convento dDminicano de Arbresle, descDbrimos no 
perfilhamento dos corredores Ts invertidDs que, no. centto do teto, 
supDrtam tubula~6es e cabos. Os longos perfilhamentos dos Ts in
vertidos, bern retilineDs, explodem em cores dos c6digos industriais 
aplicadas as tubula~6es e cabDs. 0 que outros se esmeram em es

conder atras de fDrros de madeira ou nDS armarios das vassouras, 
nos cantos de sala com lambris falsos (anfiteatro da SDrbonne), Le 
Corbusier manifesta num arrebatamento fanerotecnicD. 

A fanerotecnica ja e por si mesma estetica: a Torre Eiffel 
(torre da exposi~aD) e 0 viaduto de Garabit sobre 0. rio Truyere 
tern uma inegavel for~a estetica. Na sua Drigem, a Torre Eiffel nao 
tinha nenhuma fun~aD que justificasse sua eleva~ao, era apenas 
urn belvedere mais alto. Mas tomou-se logo. a melhDr antena de 
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emissao da Fran~. E ainda 0 e, e ate cada vez mais: as antenas de 
televisao ultrapassam seu ultimo andar e a tornam ainda mais alta. 

o Garabit, no rio Truyere, e talvez ainda mais maravilho
so, por causa da forma de catenaria invertida de seu arco princi
pal, e da chumbagem dDS travessoes nas rochas. E tambem pDr
que ele se encontra em plena natureza. Ele atravessa a natureza e e 
atravessadD pDr ela. E tam bern, e talvez mais ainda pDr causa das 
cDndi~6es da sua constru~ao: de inicio duas meias-pontes parale
las e aplicadas contra as duas colinas, depois, no. dia de sua jun~o, 
se tivesse tido vento., poderia ter sido uma cadstrofe. "Mas nao 
hayed vento", tinha dito Eiffel. E com efeito nao houve vento. As 
duas meias-pontes girararn lentarnente e simultanearnente 90 graus, 
sob a tra~ao dDS cabos. Elas acabaram se adaptando, nas suas ex
tremidades, uma a outra e fotam aferrolhadas. E desde entao 0. 

viaduto existe na sua unidade, em sua total perfei~ao. Trata-se 
propriamente de uma obra tecno-estetica, perfeitamente funcio
nal, inteiramente bern sucedida e bela, simultanearnente tecnica e 
estetica, estetica porque tecnica, tecnica porque estetica. Ha fusao 
intercateg6rica. 

Esta medita~ao orientada para a descoberta de uma axio
logia intercateg6rica pode ser prolongada pelD exame e manejo 
das ferramentas. Comparemos urn alicate multiplo Peugeot France 
com urn tesourao de corte duplD Facom, modelo conhecido como 
Bico de Mocho. Vma e outra ferramenta sao. vermelhas - nao 
exatamente 0 mesmo vermelho. Elas sao praticamente do. mesmo 
tamanho e tern cabos ligeiramente arqueados na ponta para serem 
melhor empunhadas. No entanto 0 tesouraD Facom tern algo mais 
que a simples funciDnalidade. Ele resplandece e da, a cada vez que 
e utilizado, uma impressao de facilidade que nao esta longe do 
prazer sensorio-motor. 

Ha casos em que a tecno-estetica pode partir de uma nor
ma, DU mais exatamente da analogia de urn conflito de deveres: 
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urn cidista precisa de chaves escalonadas, aproximadamente, de 8 
a 20 mm. Por causa do peso, ele nao pode carregar 8 chaves mo
delo chave-eachimbo ou chave chata. Mas existe precisamente urn 
modelo de chave unica com 8 diametros diferentes: ela e feita de 
duas cabe~as perfuradas, cada uma com 4 buracos hexagonais; as 
duas eabe~s sao ligadas por uma barra retiHnea com nervuras 
longitudinais que aumentam a resistencia a tor~ao. A ferramenta 
mede de 10 a 12 cm de comprimento: cabe perfeitamente numa 
sacola. 0 que e admid.vel e que a existencia de duas cabe~as per
mite que ela seja facilmente empunhada. A cabe~a que nao esd. 
em uso na porca e colocada na mao fechada; uma barra unica 
causaria dor: a cabe~a nao usada e como urn cabo contraido e 
resistente. Eo conjunto e urn belo objeto que pesa aproximada
mente cern gramas. Esta ferramenta atende bern as suas atribui
~6es. Executada em bronze, ela oferece uma frui~ao estetica ao ser 
contemplada. 

<.. Mas a tecno-estetica nao tern como categoria principal a 
contempla~o. E no uso, na a~o, que ela se toma de certa forma 
orgasmica, meio titil e motor de estimulo. Quando uma porea blo
queada se desbloqueia, sentimos urn prazer motor, uma certa ale
gria instrumentalizada, uma comunica~o, mediatizada pela ferra
menta, com a coisa sobre a qual ela opera. Como na forja: a cada 
golpe do martelo sentimos 0 estado do metal forjado que se distende 
e se deforma entre 0 martelo e a bigoma. 0 mesmo acontece com 
uma plaina, com urn rabote. 0 operador sente a apara que se levan
ta e se enrola. A mordida de uma lima, 0 entugado do ralador de 
madeira com dentes bern nitidos sao uma alegria para as maos e 
para os bra~os, urn prazer de a~o. Tambem a foice ou a enxo pro
piciam esse contentamento muito particular de sensa~o em regime 
dinamico. E urn tipo de intui~o perceptivo-motora e sensorial. 0 
corpo do operador da e recebe. Mesmo uma maquina como 0 tor
no ou a broca deixa experimentar esta sensa~o particular. Existe 
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toda uma gama sensorial das ferramentas de todo tipo. Uma ferra
menta tao rara quanto 0 cepilho tern, ela mesma, sua gama sensorial 
propria. E se pudessemos prosseguir assim, de modo quase ilimita
do, passando de maneira quase nao descontinua a sensa,a:o propria 
que dao os instrumentos artisticos aquele que os utiliza: 0 dedilha
do do piano, a vibra~o e a tensao das cordas da harpa - beliscar -, 
a mordida acida das cordas da sanfona sobre 0 cilindro revestido de 
colof6nia, e todo urn registro quase inesgod.vel. 

A arte nao e apenas objeto de contempla~o, mas de uma 
certa forma de a~ao, que e urn pouco como a pritica de urn espor
te para aquele que 0 utiliza. 0 artista pintor sente a viscosidade da 
tinta que ele misrura na sua paleta ou estende sobre a tela; esta 
tinta e mais ou menos untuosa e a sensibilidade d.til vibratoria 
entra em jogo para 0 ator que e 0 artista, particularmente quando 
o pincel, a broxa ou a faca entram em contato com a tela, esticada 
no quadro e elastica. Com a aquarela e uma outra sensa~ao, a de 
urn apoio mais ou menos resistente do pincel que disp6e as trans
parencias, fundindo os tons. Com a musica, 0 peso da surdina de 
urn piano, a energia cinetica do jogo que comanda, em desloca
mento horizontal, 0 pedal "piano" e 0 outro deslocamento dos 
abafadores de feltro, cuja disdncia deixa vibrar as cordas e mistu
ra os sons pela vibra~ao livre, lentamente decrescente, das cordas 
tocadas. 

A estetica nao e unica nem primeiramente a sensa~ao 
do "consumidor" da obra de arte. E tambem, mais original
mente ainda, 0 feixe sensorial mais ou menos rico, do proprio 
artista: um certo contato com a materia enquanto trabalhada. 
Sentimos uma afec~ao estetica ao fazer uma solda, ou ao enfiar 
urn parafuso. 

E urn espectto continuo que liga a estetica a tecnica. Urn 
simples parafuso cadmiado apresenta irisa~6es e nuances que fa
zem pensar nas cores das objetivas fluorescentes: cores de peito de 
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pomba, espelhamento colorido. Existe estetica contemplavel no 
cabeamento de urn radar. Nenhum objeto deixa indiferente a ne
cessidade estetica. Talvez nao seja verdade que todo objeto estetico 
tenha urn valor tecnico, mas todo objeto tecnico tern, sob urn 
certo aspecto, urn teor estetico. Tomemos 0 exemplo de urn carro 
Jaguar E V 12 . A funcionalidade nao e 0 seu forte: este enorme 
motor corresponde ao transporte possivel de duas pessoas apenas. 
Atras dos assentos ha lugar apenas para urn cao. Isto corresponde 
com certeza a uma concepc;ao estritamente monogamica - e sem 
crian~a do casalou com 0 casal- do construtor. A carroceria, vista 
em seu nivel, e audaciosa e, funcionalmente, disp6e de urn born 
perfil para uma fraca resistencia ao ar. Mas a parte inferior e bern 
menos satisfat6ria. Ela comporta nervuras bern pouco aerodina
micas. 0 carater conversivel do modelo 0 toma menos funcional 
ainda. Mesmo quando a capota esra bern levantada e bern esticada, 
subsistem nervuras transversais que op6em uma resistencia ao es

coamento dos filetes de ar. Quando 0 carro esra sem capota, a 
turbulencia do ar e ainda mais elevada; 0 parabrisa se toma, nesse 
momento, urn verdadeiro spoilercom velocidades elevadas (no ma
ximo em tomo de 250 km por hora). Este spoilere comparavel ao 
aero-freio dos avi6es. Nestes, ele permite moderar a velocidade de 
aterrizagem para abordar a pista nas melhores condi~6es de segu
ran~a. Num carro, podemos tam bern nos servir da resistencia do 
ar para fazer as rodas de tras aderirem bern ao chao: A Matra usa 
desta maneira a traseira dos carros, que nao e horizontal e sim 
elevada num angulo de 30 a 40 graus em rela~ao a horizontal. 
Seria 0 resultado refraravel em rela¢o as normas esteticas? 0 car
ro Matra se parece urn pouco com urn monstro; da a impressao de 
urn organismo que mal saiu da fase larvar, nao tendo ainda se 
desenvolvido plenamente, esticado ao sol. Como uma borboleta 
que ainda nao secou suas asas e tern de ficar no chao, como urn 
raminho de arvore. 
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Tambem urn mutante tern a sua pr6pria tecno-estetica. 
Alguns de seus 6rgaos sao hipertelicos, outros hipotelicos e 
atrofiados. Ele e, de saida, marginalizado pelo seu grupo original, 
sendo capaz de fundar seu pr6prio grupo, distinto do grupo de 
origem e dos outros grupos adjacentes. 

Certos objetos esteticos demandam a analise tecnica. A 
Giocondaprovocou paix6es e suscitou geralmente enrusiasmo. Talvez 
porque este quadro, no fundo, e plural: ele existe como sobre-impres
sao em relaqao a si mesmo, quase como urn resumo exaustivo nas 
ciencias ditas exatas. Ha, numa mesma e unica tela, urn inicio de 
sorriso e urn fim de sorriso, mas nao 0 sorriso pleno, a entelequia do 
sorriso. Sao apenas os dois termos extremos do sorriso que sao pinta
dos e revelados. Mas a cadeia completa do sorriso, e a contempla¢o 
que a oferece e constirui na sua interioridade pr6pria e individual ou 
pessoal. 0 sorriso incoativo e 0 sorriso que se completa para voltar a 
mascara seria do rosto sao os termos extremos desta espessura tempo
ral: 0 sorriso vai se abrir e no entanto ja vai tambem desaparecer. 56 
existem e sao materializadas as balizas do instante da manifesta¢o, da 
plena realiza¢o. Mas a entelequia nao e figurada. Nao haveria nesta 
imagem unica duas tecnicas superpostas, como nos palimpsestos, e 
duas imagens a serem descodificadas, para inferir a mensagem-origi
naria 1, que esra ausente? E a realidade original que permanece muda, 
nao-presente, mas passada e ainda por vir, de maneira quase-imediata 
e no entanto misteriosa. 0 que e central e 0 misterio, ele mesmo nao 
figurado. 

Num outro sentido mais primitivo, mais completamente 
corporal, a tecno-estetica intervem no condicionamento (no sen
tido comercial do termo) dos generos e dos objetos. 

Existe na india, em Mysore, urn "Food Research Instirute". 
Este organismo busca encontrar a f6rmula de urn "basic food" 

1 A mensagem mestra. 
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que poderia ser produzido a born pre~o, em grande quantidade, e 
rapidamente transportado, em volume reduzido, nos diversos lu
gares onde grassa a fome. A formula esta pronta: ela repousa es
sencialmente na farinha de soja. Mas a estetica de base intervem a 
partir do momento em que se coloca a questao do melhor acondi
cionamento, da melhor apresenta~ao possivel deste "basic food", 
para que ele possa ser acolhido sem dificuldade pelas diversas po
pula~6es de habiros alimentares diferentes. Ha na fndia popula
~6es que consomem trigo, outras arroz ... Estas popula~6es acei
tam 0 "basic food" desde que ele se apresente sob os aspectos 
perceptivos admitidos pela cultura local e provoque bern a 
at<J91l<Jtcr (Aisthesis) de base. Em resposta a esta exigencia 
perceptiva, 0 Instituto condiciona 0 "basic food" ora sob a forma 
de grao de trigo, ora sob a forma de graos de arroz, etc. 

Urn industrial frances em viagem pela fndia observou urn 
caminhao belga que distribuia arroz. A fome era bern real. Entre
tanto, poucos habitantes voltavam com uma ra~ao de arroz. 0 
industrial se aproximou e perguntou: "A quanto estao venden
do?" 0 belga respondeu: "Eu estou oferecendo". A razao do 
insucesso e que 0 caminhao estava numa regiao em que 0 alimen
to de base era 0 arroz. A ut<J91l(Jt<J (Aisthesis), a intui~ao perceptiva 
fundamental faz parte de uma cultura. Ela age como uma pre
sele~ao, que disceme 0 aceitavel e 0 inaceitavel e determina a a~o 
que aceita ou recusa. 

Nao insistiremos, porque isto ja foi explorado ou esta em 
vias de explora~ao, sobre a for~ e a import:1ncia do condiciona
men to de urn produto, isto e, de sua embalagem, de sua apresen
ta~ao. Mas e preciso assinalar, como urn exemplo de tecno-esteti
ca, 0 valor da sua apresenta~ao, por exemplo, dos tecidos ou das 
roupas, com este instrumento tecnico tao curioso e polimorfo que 
e urn manequim. A arte do vitrinista consiste em saber se servir 
desse esbo~o do ser humano artificial, que e 0 manequim, para 
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vestir 0 tecido, cortando-o 0 menos possivel. Trata-se ao mesmo 
tempo de uma tecnica e de uma arte. 

Neste desenvolvimento puramente zetetico, nos negligen
ciamos - porque menos recente - a estetica industrial. E ai ainda, 
entretanto, nao e a funcionalidade que e a unica norma. 

Mas e preciso aprofundar. A estetica industrial pode ser 
primeiramente ados objetos produzidos. Mas nem tudo e objeto. 
A eletricidade nao e urn objeto. Ela so pode ser discemivel e 
manipulavel atraves dos objetos e, eventualmente, em primeiro 
lugar, atraves dos meios naturais: 0 rel:1mpago passa e se ramifica 
atraves dos corredores de ar previamente ionisados. Existe urn tem
po de prepara~ao do rel:1mpago, antes da descarga fulminante. 
Esta ionisa~o pode ser ouvida com uma antena, porque ela e 
semeada por descargas minimas e esdmulos previos. 0 rel:1mpago 
fulgurante propriamente nao passa de uma conclusao brutal, de 
alta energia, uma conclusao da melodia plural das descargas pre
paratorias. 0 rel:1mpago final apenas segue caminhos ja percorri
dos. E esta melodia que se amplifica progressivarnente tra~a cami
nhos de fraca resistencia, que se captarao uns aos outros no mo
mento do golpe final. A estetica da natureza pode ser percebida 
apenas atraves de urn objeto tecnico (aqui a recep~ao aperiodica) 
quando se trata de detectar os fenomenos sutis, mas determinan
tes, que escapam it percep~ao inerme. A eletricidade nao e urn 
objeto, mas ela pode se tomar fonte de at<J9T)(Jt<J (Aisthesis) quando 
e mediatizada por urn instrumento adequado, chegando assim aos 
orgaos dos sentidos. 0 mesmo se daria com urn galvanometro ou 
osciloscopio, que sao ambos mediadores. A audi~o da me!odia 
sequencial toma-se possive! por intermedio de urn objeto tecnico 
industrial parcialmente desviado de sua fun~ao. Pois existe em 
tomo de cada produto uma margem de liberdade que permite 
utiliza-Io com finalidades nao previstas. Inversamente, a sensibili
dade estetica pode ser utilizada para construir uma maquina. Para 
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equalizar, equilibrar a tensao das partes elasticas de uma catapulta, 
os romanos da antiguidade faziam-nas vibrar como as cordas de 
uma harpa, ate chegar ao unfssono. 

Mas a verdadeira estetica industrial e antes de tudo ados 
lugares de produ~ao e de emissao. Tomemos 0 exemplo do estudio 
de Villebon, no sudoeste de Paris. 

o estudio de Villebon e constitufdo, esttuturado, na sua 
extremidade leste, por um campo de antenas de emissao. A mais 
alta e a da France-Culture. Sua altura foi reduzida de 80m para 
40m por causa da passagem dos avi6es que aterrissam em Orly. 
Mas ela conserva uma certa majestade. Existe tambem a antena 
do emissor Paris IV-Ville bon, que servia para difundir a Radio 
Sorbonne. E mais outras ainda. Este campo de antenas e, eviden
temente, cada antena em si mesma e por si mesma antes de tudo. 
Sao pilares geralmente atados varias vezes por cabos, sendo os ca
bos cindidos em varios segmentos por isoladores, para diminuir 
os fenomenos de ressonancia que absorveriam uma parte da irra
dia~ao. E a estrutura de alta-tensao e digna de nota especialmente 
porque nao se encontra na natureza. Ela e completamente artificial, 
excero talvez se pensarmos na figueira da fndia, que busca apoio e 
subsistencia em varios ponros no solo, gra~as as rafzes que lan~am 
seus ramos pra baixo, ate 0 chao, onde se enterram, 0 que Ihes 
permite sustentar seus galhos. 

Antes de chegar it tecno-estetica de um conjunto e preciso 
considerar a do indivfduo, por exemplo, a de um motor. 0 motor 
de um Citroen 2 CV (Deux Chevaux) original representa uma 
realidade que nao deixa de ter sua analogia com 0 de um Jaguar. 
o motor do 2 CVe 0 de um Carro no grau 0, onde tudo e simples 
e acessfvel, desde que se retire a carenagem que leva a refrigera~ao 
aos cilindros. Este motor tem ate um radiador-refrigerador de oleo 
com duas tubula~6es que sobem ate 0 comando de valvulas, para 
esfriar os comandos de valvulas. 0 motor do Jaguar, ao contrario, 
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e extremamente alongado; ele se estende sob um capo supera
baixado, a POnto que 0 reservatorio de agua do circuito de refrige
ra~ao nao esta na parte superior do ventilador, para nao ser obri
gado a eleva-Io muito - 0 que prejudicaria a forma muito perfila
da do capo, de pequena altura, para a frente. E este grande radia
dor torna-se ainda mais eficaz pela presen~a de dois ventiladores 
eletricos, que se p6em a funcionar desde que se gira a chave de 
contato. Correias puxadas pelo virabrequim seriam excessivamente 
longas e atrapalhariam muito. 0 aspecto tecno-estetico do motor 
e particularmente ressaltado pela forma dos tres orgaos: primeiro 
as aberturas para ar e os filtros de ar, paralelos it estrada, e ladean
do 0 motor com dois longos fusos brilhantes; em seguida, os qua
tro carburadores, cujas tampas sao em forma de domo, e que do
minam 0 bloco do motor. Enfim, 0 enorme distribuidor a partir 
do qual se expandem os doze cabos que vaG ate as velas. 

Se estamos tratando de um motor, nao e porque ele e 0 

unico a possuir um certo nfvel de individua~ao, mas porque ele e, 
em rela~ao a si mesmo, consistente e coerente; deste ponto de 
vista 0 automovel inteiro seria uma especie de composto - na 
maior parte das condi~6es patologicas - (um acidente pode defor
mar a carroceria sem que 0 motor sofra nada, eo motor tambem 
pode parar de funcionar sem que a carro ceria seja atingida). 0 
motor do Jaguar e 0 grau mais elevado, atualmente, dos motores a 
gasolina dos automoveis equipados para trafegar em estrada. 

A tecno-estetica pode se apresentar ao modo de uma es
trutura piramidal. 0 componente ja tem suas normas proprias. 0 
composto tambem, para nao dizer 0 verdadeiro indivfduo - pois 
onde est:i 0 limite entre 0 componente, ja parcialmente compos
to, como urn termocontato, e 0 conjunto dos conjuntos: nao e 
uma questao de simples denomina~o, mas de ponto de vista e de 
uso. A bateria de um carro e um componente, mas ela ja e em si 
mesma um compos to (placas de eletrodo, isolantes, tamp as para a 
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libera¢o do hidrogenio por eletr6lise. Urn conjunto pode ser tam
bern mais uma multidao do que uma sociedade. Ja falamos do 
campo de antenas de emissao de Villebon; aqui, cada antena e 
independente das outras. Apenas os predios que abrigam os em is
sores criam urn elO entre estas antenas separadas. Entre elas, as 
antenas sao mais compatfveis que associadas. Quer se trate de com
patibilidade ou de verdadeira associa<;ao (como nas antenas 
direcionais), a paisagem tecnicisada assume igualmente uma sig
nifica<;ao de objeto de arte. 

Uma reuniao de antenas de emissao e uma especie de con
junto, como uma floresta de metal, e faz pensar urn pouco no 
aparelhamento de urn navio a velas. Esta reuniao e dotada de urn 
intenso poder semantico. Estes fios, estes pilares irradiam no espa
<;0 e cada folha de arvore, cada folha de capim, a centenas de 
quilometros, recebe uma fra¢o infinitesimal dessa irradia¢o. Ela 
e, segundo 0 termo ingles, "an aerial", urn aereo. E de fato, a 
antena joga com 0 ceu contra 0 qual ela se recorta. Ela e uma 
estrutura que se recorta sobre as nuvens ou sobre 0 fundo mais 
claro. Ela faz parte de urn certo espa<;o aereo que as vezes disputa 
com os avioes, como demonstra 0 exemplo da France-Culture. 
Mesmo num carro, a antena, sobretudo se se trata de uma antena 
de emissao, traz 0 testemunho da existencia de urn mundo 
energetico e nao material. 

Para vol tar ao estudio de Ville bon, que se prolonga na 
dire¢o dos Ulis (zona de Courtaboeuf), encontramos duas extra
ordinarias caixas d' agua em forma de corola sobrepujadas por urn 
estreito habitaculo vertical. Sua cor clara, a finura do suporte, faz 
com que 0 dia nascente as acaricie com seus raios, sublinhando 
seu relevo circular. A estetica da caixa-d' agua e, de h:i muito, urn 
problema para os arquitetos. Para ser funcional, e preciso que ela 
seja mais alta do que 0 tudo que atende. Por conseguinte, ela 
domina tudo 0 que serve e deve, portanto, ser localizada num 

264 

SOBRE A TECNo-ESTtTIGA: CARTA A JACQUES DERRIDA 

lugar alto, 0 que a toma visivel de todo lado. Pode-se tentar resol
ver 0 problema colocado pelo estrago de uma caixa-d'agua num 
lugar maquiando-o, camuflando-o por meio de acrescimos ines
senciais. E 0 que foi feito em Culhan. Urn castelo antigo pr6ximo 
da ponte foi omado com torres redondas de teto pontudo coberto 
por telhas vermelhas. A caixa-d'agua, que nao se pode deixar de 
ver quando se olha 0 castelo a partir da ponte, foi feita it seme
Ihan<;a das rorres do castelo: ela e coberta, tam bern, por urn teto 
pontudo com telhas envelhecidas. Mas percebe-se bern que se tra
ta de uma caixa-d' agua, de constru<;ao bern recente, e que tenta 
passar por urn resto do castelo. Esta mentira materializada nao 
acrescenta realmente nada ao charme do lugar. Ela apenas mani
Festa ate onde pode-se ir em termos de mimetismo arquitetural. 

No estudio de Villebon, que se prolonga na zona industri
al de Courtaboeuf, nada e imitado de urn modelo arquitetural 
antigo. As estradas sao novas e perfeitamente asfaltadas. Algumas 
antigas fazendas, na peri feria, subsistiram. Suas paredes em pedra 
molar e suas portas em arcada contrastam com as instala<;oes in
dustriais e comerciais do centro da zona. A alegria que se sente ao 
circular entre as construy6es novas e, ao mesmo tempo, tecnica e 
estetica. 0 sentimento tecno-estetico parece ser uma categoria mais 
primitiva que 0 pr6prio sentimento estetico, ou 0 aspecto tecnico 
considerado sob 0 angulo estrito da funcionalidade, que e empo
brecedora. 

Desde ha muito, certa maneira de construir as casas 
deixa aparecer simultaneamente os materiais e a estrutura. Eo 
tipo da casa enchaimel com estrutura aparente (por exemplo, a 
pra<;a de Plumereau, em Tours). As madeiras sao juntadas em 
quadrados ou losangos. Entre elas, a alvenaria e feita de algu
mas pedras e de uma argamassa que liga entre si os tijolos. Os 
angulos sao de madeira aprumada, e sao as vezes recobertos 
com ard6sia para evitar os efeitos da chuva e do orvalho. E 0 
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conjunro forma urn bloco relativamente s6lido que, qundo as 
funda~6es sao insuficientes, se inclina sem se dissociar nem se 
romper. No entanto, se excetuarmos as madeiras, talhadas muiro 
precisamente de acordo com a dire~ao das suas fibras, os mate
riais em si nao sao de grande qualidade. Se arranharmos os 
tijolos com as unhas, des se desmancham em fina poeira, pro
vavelmente por falta de uma temperatura elevada de cozimento. 
Num tijolo do seculo XIX sao as unhas que se quebram: a 
epoca do carvao modificou a qualidade dos materiais. E preci
so acrescentar que as casas tern paredes geminadas, 0 que con
tribui para estabiliza-las pelo apoio mutuo que se of ere cern. 

Nenhum reboco esconde a estrutura das casas enchaimel. 
A tecnica aparece geometricamente como urn entrecruzamento 

de for~s. 

Publicado em Les Papiers du College International de Philosophie, nO 12, 1992. Tradu
~o de Stella Senra. 
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