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Mvertencia

Decidi assumir todos os riscos de uma abordagem interdisci

plinar que a problematica envolve. Sou, como todos aqueles que

tiveram uma forma~ao academica, urn especialista. Neste breve en

saio me lancei por mares longinquos onde me defrontei com muitas

tempestades. Procurei 0 auxilio de outros especialistas que co

nheciam melhor esses terrenos. 0 que aprendi com eles nao foi

necessariamente 0 que eles quiseram me ensinar. Provavelmente

devo ter feito generaliza~oes nao pertinentes. Quanto a isso ca

be ao leitor a critica. Era mais facil ficar no meu proprio ter

ritorio. Resolvi, apostar. Em tOda aposta ha 0 risco e com ele,

a chance. ~ isso que a reflexao interdisciplinar coloca. Procu

rei ser 0 mais rigoroso possivel na constru~ao de cada argumen

to, nas suas rela~oes. Essa a uma eXigencia que devemos preser

var. Estamos todos em busca de urn novo paradigma e os conceitos

arraigados tern essa ambiguidade terrivel: foram eles que permi

tiram avan~ar e sao eles que nos limitam para superar os graves

problemas teoricos e praticos, isto a, politicos com que nos de

frontamos. No entanto, cada tese ou cada poesia a como urn filho:

por mais que queiramos definir 0 seu destino, ele sempre acaba

por faze-lo sozinho. Que seja feliz .•.

"Fuera 10 que fuese 10 que faltara en la perspectiva del

siglo XVIII no era la falta de fe en la presencia inmimente, el

rapido desarrollo y la profunda importancia de la maquina. La

fabricacion de reloges; la medicion del tiempo; la exploracion

del espacio; la regularidad monastica; el orden burgues; los

artificios tecnicos; las 1nhibiciones protestantes; las explo

raciones magicas; y finalmente el orden, la precision e la

claridad de las ciencias fisicas mismas; todas estas actividades

separadas, en si quiza inconstderables, habian formado al fin

un conplejo social y una red ideologica, capaz de soportar al

fin el peso inmenso de la maquina y de ampliar mas aun sus

operaciones".

Lewis Mumford, in "Tecnica y Civilizacion" p.??
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I - A Crise da Razao

Vivemos urn momento critico. ~, portanto, urn momento que

clama por lucidez, criatividade e imagina~ao. De todos os lados,

a direita e a esquerda, se proclama que vivemos uma crise seja

no plano economico, no plano'juridico-politico, dos valores e

das normas, da arte e da cultura. A ciencia, cada vez mais trans

formada ern for9a produtiva, se ve num momento de repensar seus

fundamentos epistemologicos e metodologicos, enfim, sua rela9ao

corn a filosofia.

Ha, indiscutivelmente, uma ideologia de crise. Nela as con

tradi90es e conflitos do mundo moderno aparecem numa perspecti

va apocaliptica. ~ 0 fim do mundo. Para 0 pensarnento conservador

a crise de valores que atinge a familia anuncia 0 caos e a de

sordem. A autoridade nao consegue impor respeito e dai as crises

de governabilidade e corn ela do Estado.

Paradoxalmente, nos meios que se pretendem criticos a razao

cientifica e tecnica e acusada de suprimir a liberdade por sua

rela9ao intima corn 0 poder. SABER t PODER. 0 irracionalismo ga

nha terreno. Mas como nos ensina Rouanet (1987) "ha urn niicleo de

verdade no novo irracionalismo: 0 conceito classico de razao de

ve ser efetivamente revisto. Depois de Marx e Freud, nao podemos

mais aceitar a ideia de uma razao sOberana, livre dos condicio

namentos materiais e psiquicos. Depois de Weber nao ha como ig

norar a diferen9a entre uma razao substantiva, capaz de pensar

fins e valores, e uma razao instrumental, cuja competencia se

esgota no ajustamento de meios afins. Depois de Adorno, nao e

mais possivel escamotear ° lado repressivo darazao, aservi90

de uma astiicia imemorial, de urn projeto de domina9ao da natureza

e sobre os homens. Depois de Foucault, nao e licito fechar os

olhos ao entrela9amento do saber e do poder. Precisamos de urn

racionalismo novo, fundado numa nova razao".l t preciso reco

nhecer: a razao que na perspectiva iluminista se pretendia eman

cipadora ficou assimilada a domina9ao quand~ 0 Estado que opri

me e domina 0 faz e fala ern nome dela. ~ compreensivel que rebe

lar-se contra 0 Estado e rebelar-se contra a razao, a ciencia e

a tecnica. E nesse contexto que os cientistas se encontram. Po

si9ao incomoda que, insisto, exige lucidez, criatividade e ima

gina9ao. Ja Herbert Marcuse havia alertado aos jovens, como nos
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lembra Rouanet, "mostrando-lhes que considerar racional a Gene

ral Motors era fazer-lhe urn curnprirnento que ela nao rnerecia, pa

ra que eles come9assem a dar-se conta de que existe uma outra

razao que longe de opor-se a vida, permite combater as for9as que

verdadeiramente a asfixiam". 2 Trata-se, portanto, de urn chama

mento a razao critica. 0 desenvolvimento da razao nao foi e nao

e linear. Nem tarnpouco e imune ao desenvolvi~ento historico que

a inventa e institui. ~ contraditoria. ~ por isso que se exige

lucidez. Em nome da razao,a humanidade pode se libertar mas

quando se faz ideologia em nome dela,se oprime. ~ preciso ainda

distinguir com Habermas, seguindo de uma maneira propria e ori

ginal as pegadas de Weber, entre a razao instrumental 'em torno

da qual se desenvolve 0 controle da natureza - a tecnica, por

exemplo - da razao comunicativa que se desenvolve no plano das

normas e cujo terreno e a intersubjetividade.Confundir esses

dois pIanos, como tern sido feito, e uma das caracteristicas do

capitalismo tardio e do socialismo burocratico, onde tudo se

transforma em questao tecnica. A interven9ao estatal na vida co

tidiana denunciada por Foucault e Habermas, entre outros, e uma

demonstra9ao do carater cada dia mais autoritario das sociedades

contemporaneas. Os que fazem ciencia, por desconhecerem essas

sutis imbrica90es historicas com 0 poder, acabam per legitima

10. Aqueles que, mesmo se pretendendo criticos, nao percebem

essa historicidade, fazem um vinculo abstrato entre ciencia e

poder, criticando irracionalmente a razao.

Este ensaio, e uma tentativa de pensar essa problematica em

torno de uma razao critfca reconhecendo criticamente que "ha urn

niicleo de verdade no novo irracionalismo" como nos indica Roua

net.

II - Do Reducionismo a Interdisciplinaridade

Nas duas iiltimas decadas foram realizados iniimeros colo-

quicos, seminarios econgressos onde se discute a necessidade do

trabalho interdisciplinar. Sinal dos tempos. Percebe-se a neces

sidade de repensar 0 paradigma da cientificidade. 0 isolamento

de cada cientista dentro de sua especialidade, cada vez mais se

parado nao so das demais regioes do saber (a expressao nao e in-
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genua), mas tambem no interior de cada regLio levou a uma "con

ceP9ao caotica do todo". Na medida que a natureza foi dessacra

lizada ela podia ser separada, dividida, esquartejada e disseca

da em seus objetos especificos. Esse isolamento tern levado a que

descobertas feitas em urn determinado campc do conhecimento que

poderiam esclarecer e revolucionar outrau areas de conhecimen

to ficam presas na alfandega dos diversos territorios do conhe

cimento. As reflexoes de von Neuman a respeito do automato, por

exemplo, permitem perceber as semelhan~as e diferen~as entre 0

mundo fisico, 0 biologico e 0 antropossocial. 3 Esta postura

isolacionista e incompativel com as novas descobertas da propria

ciencia: 0 atomo deixou de ser aquela unidade indivislvele ele

mentar e virou sistema; 0 codigo genetico mergulhou na quimica;

os sistemas organicos vivem de neguentropia 0 que por si so re

vela uma rela9ao com 0 segundo principio da termodinamica; de

pois da etologia as especies nao podem mais ser compreendidas a

partir de urn individuo dissecado anatomicamente em laboratorio

edepois da ecologia sem compreender a rela~ao entre os seres

vivos (a biocenose); a sociedade humana nao Pede ser compreendida a

partir do individuo. Onde parecia reinar a ~za ~luta, 0 que

levou ate a se falar em ciemcias exatas, aparece 0 "principio de

incerteza" de Heisenberg. Edgar Morin percebeu com acuidade esse

problema. t ele quem nos diz: "Aquilo que parece uma regressao,

do ponto de vista de disjun~ao, da simplifica~ao, da redu~ao e

da certeza (a desordem termodinamica, a incerteza microfisica, 0

carater aleatorio das muta~oes geneticas) e, pelo contrario, in

separavel de uma progressao ern terras desconhecidas. Mais funda-

rrentalmente, a disjun9ao e a simplifica~ao ja estao mortas na

propria base da realidade fisica. A particula subatomica sur-

giu, de modo irremediavel, na confusao, na incerteza e na desor

demo Sejam quais forem os desenvolvimentos futuros da microflsi-

ca, ja nao voltaremos ao elemento simples, isolavel e inseca-

vel. t certo que a confusao e a incerteza nao sao, nem serao,

considerados aqui como palavras ultimas do saber: sao os sinais

precursores da complexidade",4 (Os grifos sao meus).

A interdisciplinaridade nao pode~~ se se mantem

prisioneira de urn pensamento herdado que a negou. Em outras pa

lavras, nao se pode superar 0 paradigma atomistico~individualis-

ta nos mesmos marcos filosc5ficos que 0 gerou. Conforme
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na segunda parte deste ensaio, 0 cientista isolado foi produto e

produtor de urn saber atomistico-individualista cujas raizes nao

sao cientificas mas historicas e que hoje se mostra incompativel

com as novas descobertas feitas pela propria ciencia.

Nao se trata, obviamente, de retomar 0 enciclopedismo mas

de buscar "articulac;:oes organizaci.onais entre esferas disjun

tas",5 romper as fronteiras, os limites e as alfandegas entre

as diversas areas de conhecimento. Nem tampouco de cairmos em

reducionismos onde por exemplo, a complexidade especifica domun

do historico-antropossocial e compreendido pelas mesmas "leis"

dos seres biologicos e fisicos. Ja sabemos os efeitos do darwi

nismo soci.al. Nao e essa a contribuic;:ao que as ciencias fisicas

e biologicas podem trazer a compreensao cientifica do homem. Por
outro lado'nao se pode continuar a pensar a historia do homem

como se ele vivesse a parte de urn mundo natural.

Nao se po de pensar que se trata de uma questao simplesmen

te de metodologia ou de linguagem como faz crer a filosofia ana

litica. A necessidade de que a linguagem cientifica seja coe

rentemente estruturada,o que pressupoe a logica,nao nos deve ilu

dir. Esta e uma exigencia do metodocientlfifo. No entanto, a

logica e urna condi¥ao necessaria porem nao suficiente para dar

conta da diversidade dos seres. A Teoria Geral dos Sistemas abriu

urn campo imenso tanto como concepc;:ao como tambem como linguagem.

Todavia, 0 Sistema atomico, 0 sistema celular, 0 sistema solar

e 0 sistema social so tern em comum a palavra sistema. 0 modo

como as partes se articulam entre si constituindo 0 todo, ao mes

mo tempo que 0 todo condiciona as partes e completamente dife

rente no atomo, na celula, no nosso sistema planetario ou nas

diversas sociedade. 6 A informatica com suas noc;:oes de codigo e

programa, por exemplo, vai buscar na teoria da comunicac;:ao a sua

inspirac;:ao. Em suma, existem categorias gerais que sao essen

ciais ao processo de conhecimento, tOdavia, ja nos advertia Ba

chelard, que 0 metodo nao pode se desenvolver a parte do objeto.

A ciencia se move do conhecido para 0 desconhecido, tentando

revelar as regularidades, as leis, os processos que se acham por

tras das aparencias. Para os gregos,metodo significava caminho

a ser seguido. Qual 0 caminho, 0 metodo, que nos conduz ao des

conhecido? Eis 0 paradoxo. Nesse sentido nao pode haver urn me-
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todo universal e, conseqaentemente, uma linguagem universal que

cubra todo e qualquer ente que colocamos sob observa~ao cientl

fica. A rela~ao entre 0 particular e 0 universal continua urn

desafio e portanto, aberto.

III - Os Limites Diante da Questao Pratica, Isto e, Polltica

Num contexto em que se procura debater a questao do meio

ambiente e preciso que tomemos muito cuidado pois que envolve

mUltiplos aspectos: "do etico ao tecno16gico, doeconomico e po

litico ao cultural". E quando se trata da questao do meio-ambi

ente e comum se propugnar por urn uso racional dos recursos. E

aqui e precise ficar atento para os multiplos aspectos que a pa

lavra racional invoca. A razao tecnica-cientifica nao e a razao

no seu todo. Uma das conquistas da modernidade e que nao 56 a

nossa rela~ao com a natureza deve ser regida de modo racional,

mas tambem as rela~oes entre os homens 56 que, como nos adverte

Habermas, 7 neste campo a raza9 e mediatizada simbolicamente nu

rna rela~ao intersubjetiva onde entram normas, valores e objeti

vos hist6rico-culturalmente constituidos e constituintes. Neste

campo a razao instrumental tecnico-cientifica tern os seus limi

tes por tratar-se de um campo pratico (no sentido Kantiano) e

nao tecnico. ~ 0 campo do conflito, do consenso, da luta, enfim,

da politica. "A r azao cientifica 56 e critica com r e Lacjio ao l1IllI'l

do objetivo das coisas e nao com rela~ao ao mundo social das

normas".8 0 fato desses campos serem confundidos tern levado que

as normas e os valores fiquem suprimidos em nome da razao ins

trumental, tecnica. Ai se encontra uma das razoes do crescente

autoritarismo tecnocratico das sociedades contemporaneas. Confu

sao que, diga-se de passagem, se encontra tambem entre os cien

tistas e tecnicos que nao percebem que 0 agir humane se da me

diatizado simbolicamente numa rela~ao intersubjetiva onde mui

tas vezes os interesses especificos de um grupo, segmento ou

classe social se faz sentir, inclusive, lan~ando mao de argumen

tos tecnico-cientificos para justificar seus fins de domina~ao.

Voltaremos a esse tema mais adiante.

Ao mesmo tempo a questao ambiental coloca a necessidade de

uma maior reflexao sobre 0 seu lugar no campo do conhecimento.

13



E ai vemos que nao e fortuito que em torno dela tem sido chama

dos diversos coloquios, encontros e seminarios interdisciplina

res. Isto porque a questao ambiental nao pede ser reduzida ao

campo especifico das ciencias da natureza ou das ciencias huma

nas. Ela convoca diversos campos do saber a depor. A questao am

biental na verdade diz respeito ao modo como a sociedade se re

laciona com a natureza. Nela estao implicadas as rela¥oes so

ciais e as complexas rela¥oes entre 0 mundo fisico-quimico e or

ganico. Nenhuma area de conhecimento especifico tern competencia

para decidir sobre ela, embora muitos tenham 0 que dizer. A nao

ser que se acredite que cabe aos cientistas e tecnicos decidir

sobre 0 devir da sQciedade. Por esse caminho a senda esta aber

ta em dire¥ao ao totalitarismo se se entende 0 conhecimento tec

nico-cientifico como 0 racional absoluto: se alguem discordades

sa racionalidade e tide como irracional e por ai se produz sim

bolicamente e politicamente 0 louco. A questao ambiental e a~~'

sim mais que urn campo interdisciplinarpois nela se entrecruzam:

o conhecimento tecnico-cientifico, 0 de normas e valores e es

tetico-cultural regidos por razoes diferenciadas, porem nao di-
. ---cotomicas. Ela requer urn campo de comunica¥ao inter-subjetiva

nao viciado e nao manipulavel para se fazer de modo efetivamen

te racional. Ela requer tambem, ou fundamentalmente, democracia.

o que a questao ambiental coloca para a reflexao sao os limites

que a natureza apresenta num contexto socio-historico determi

nado, 0 que pressupoe um determlnado estagio de conhecimento I
tecnico. Em cada situa¥ao varios usos da natureza sao possivei~

mas nao qualquer uso. Cabe a sociedade decidir com conhecimento

de causa. 0 livre acesso a lnforma9ao se torna uma questao cen
tral.

Deste modo vemo-nos lan¥ados no terreno da POLIS, termo

que origlnariamente deslgnava 0 limite fisico - 0 muro - que se
parava a cidade do estrangeiro para os gregos. Limite e frontei

ra termos que nos conclamam a politica e a filosofia. Terrenos

pouco familiares a quem se acostumou a urn conceito de verdade

absoluta porque derivada do conhecimento racional cientifico.

Qual 0 usc correto ou incorreto? 0 certo e 0 errado? 0 verdadei-

ro e falso? Foi em torno de questoes bern concretas como essas

que emergiu 0 logos grego, a ideia de urn conhecimento racio-

nal, a filosofia. 9 Nesse contexto se redefine a rela¥ao com a
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natureza, com 0 espaqo, com 0 tempo, dos homens entre si.

Que conceito de natureza temos trabalhado? Eis uma questao

fundamental para quem ~sta preocupado com a questao ambiental.

De que modo as novas descobertas cientificas abrem novas pers

pectivas de conhecimento? ~ a isso que vamos nos dedicar agora.

IV - Sobre 0 Conceito de Natureza

E Deus disse: "Eis que vos dei todas as ervas que
dao semente sobre a terra, e todas as arvores que
encerram em si mesmas a semente do seu genero para
que vos sirvam de alimento, e a todos os animais
da terra e a todas as aves do ceu e a tudo que se
move sobre a terra e em que ha alma vivente, para
que tenham 0 qile comer".

Genesis - 1,29

A. Cultura Versus Natureza

A concep~ao de natureza que se tornou hegemonica no mundo

ocidental se define por oposLcao a de hoaem, de cultura e de his

toria. Natureza e cultura se excluem. Embora possamos dizer que

ja no Genesis 0 homem e urn ser que nao esta na natureza e que na

cosmologia grega, particularmente com Aristoteles, a natureza

aparece como algo objetivo,lO e com Descartes que teremos a

formulaqao que vai se constituir em verdadeiro paradigma da mo

dernidade. Diz ele na sexta parte do Discurso do Metodo:

"Pois elas me fizeram ver que e possivel chegar a
conhecimentos que sejam muito uteis a vida, e que,
em vez des sa fi1osofia especulativa que se ensina
nas escolas, se pode encontrar numa outra pratica,
pela qual, conhecendo a for~a e as a~oes do fogo,
da agua, do ar, dos astros, dos ceus e de todos os
outros corpos que nos cercam, tao distintamente co
mo conhecemos os diversos misteres de nossos arti
fIcios, poderIamos emprega-los da mesma maneira em
todos os usos para os quais sao proprios, e assim
nos tornar como que senhores e possuidores da natu
reza".ll (os grifos sao meus)

Dois aspectos da filosofia cartesiana aqui expressos vao

marcar a modernidade: 19) 0 carater pragmatico que 0 conhecimen

to adquire - "conhecimento que sejam muito uteis a vida ( ... J
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em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas" 

coloca a natureza como urn recurso que, como nos ensina 0 Aurelio,

e urn meio para se atingir urn fim e; 29) o.AntropocentrisIDO, isto

e,o homem passa a ser 0 centro do universo, 0 sujeito, em oposi

~ao ao objeto, a natureza. 0 homem de posse do metodo cientifi

co, pode penetrar os misterios da natureza e assim tornar-se TO

DO-PODEROSO - "Senhores e Possuidores da Natureza". 0 poder des

ce dos ceus a terra.

Descartes ao mesmo tempo se apropria e supera a

medieval. Lewis Munford em seu excelente "Tecnica e

filosofia

Civiliza-

~ao" se apercebeu dessa caracteristica do pensamento de Descar

tes pois "descra~adamentepersistiu 0 habito medieval de sepa

rar a alma do homem da vida do mundo material ainda que houvesse

sido debilitada a teologia que 0 apoiava" 12 J;: a separac;:ao Su

jeito-Homem e Natureza - Objeto - e note-se, de passagem, que 0

ser-sujeito e tornado na acep~ao positiva, superior. Transforma

se a diferen~a HOMEN-NATUREZA em hierarquia Superior-Inferior. 0

fato de a palavra sujeito indicar urn outro sentido, que seria

negativo, - estar sujeito a alguem ou algurna coisa - nao e toma

,do na devida conta. A Natureza, deste modo, e dessacralizada

o que e umadiferen~a importante em relac;:ao ao pensamento miti

co, para alguns "pre-logico" contra Levi-Strauss. 13 Mas para que

percebamos as diferenc;:as e semelhanc;:as entre 0 pensamento moder

no que se instaura com Descartes, Newton, Bacon, Leibniz e Ga

lileu, por exemplo - convoquemos 0 depoimento de Emile Male: "Na

Idade Media a ideia de uma coisa forjada por alguem para si mes

mo sempre foi mais real que a coisa real mesma, e vemos porque

aqueles seculos misticos nao tinham 0 conceito do que os homens

chamam hoje ciencia. 0 estudo das coisas por si mesmas nao tinha

significado para 0 pensador. 0 trabalho do estudioso da nature

za era descobrir a verdade eterna que Deus queria que cada coi

sa expressasse".14 0 desprezo pelas coisas materiais, mundanas,

comec;:a a partir dos seculos XVI-XVII, a ganhar urn sentido posi

tivo na medida que "se pode encontrar urna outra pratica onde po

deriamos emprega-los da mesma maneira em todos os usos para os

quais sao proprios". 0 sentido pragmatico-utilitarista do Renas

cimento nao pode ser visto desvinculado do mercantilismo e da

Revoluc;:ao Agricola com novos sistemas de plantio que comec;:am a
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se desenvolver firmemente a partir dessa epoca. As nOyoes abs

tratas de espayo e tempe tambem ja vinham sende forjadas desde

a Idade Madia - 0 relogio e a primeira verdadeira maquina e e

uma maquina do tempo que nao depende dos dias e noites astrono

micas que, sabemos, e variavel dependendo da longitude e das

estayoes do ano.O dinheiro e a mais abstrata das mercadorias,

a unica que nab tern outro uso a nao ser 0 de servir como meio

de troca. 0 dinheiro - equivalente geral de todas as mercadorias

- so se distingue pela quantidaqe e esta nao tern limites. Dai a

se dizer que "as leis da natureza es t ao escritas em linguagemma

t.emat.Lca " conforme Ga).ileu, .re t.omando 0 Pitagoras do "Tudo e nii

mero", a distancia era pequena. Como estamos vendo abre-se urn

campo ilimitado para 0 homem no contexto do Renascimento. 0 ho

mem pode mesmo ser "senhor e possuidor" da natureza. Mais urn ou

tro sentido ainda vai ser dado ao conceito de natureza a partir

dos saculos XVI-XVII relacionado aos relatos de viajantes a res

peito dos "povos primitivos". Esses povos nao sao compreendidos

na sua especificidade mas sao vistos como que estando em esta

gios "atrasados" da evoluyao no processo civilizatorio. Nesse

sentido nao sao outro-povo, mas na visao eurocentrica, estao em

estagio tacnico-culturais que a Europa ja teria ultrapassado.

~ como se a Historia da Europa civilizada visse 0 mundo como urn

museu em que cada povo-regiao fosse urn quadro ao seu proprio pro

cesso de desenvolvimento. Esses povos sao vistos entao como sel

vagem, isto e, da selva, portanto, da natureza ou entao como

barbaros que na designayao latina significava origtnariamente

"canto desarticulado das aves", portanto, animal, natureza. Do

mesmo modo que no nosso cotidiano chamamos de burro aquele que

nao entende 0 que se diz ou ensina; de cachorro ao mau-carater;

de cavalo aquele que nao e "bern educado" e os exemplo poderiam

ser mUltiplicados a sociedade. Selvagem, barbaros, cachorro,bur

ro e cavalo sao todos seres da natureza e se opoem a cUltura, a

civilizayao.

Novamente a diferenya se transforma em·hierarquia atraves

do evolucionismo linear. Infelizmente sabemos, as conseq6encias

nao foram simplesmente filosoficas, mas tambem praticas, nature

za e povo sao degradados em nome de uma cultura superior. Eco

cldio e etnocidio caminham juntos. as chamados povos primitivos

estao mais proximos da natureza e vivem em "promiscuidade se-
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xual", pelo menos ata Levi-Strauss que, como veremos

ernbora desmistifique essa concep~ao,continuapensando

e cultura como conceitos excludentes.

adiante,

natureza

A natureza a urna reserva imaginaria que deve ser retida,

por cada urn como estado ern que se deve evitar cairo 0 Estado,

a lei e a ordem sao institui~oes, portanto, necessarias a fim de

que nao retrocedamos ii natureza, ii barbarie. £: 0 lugar da "lei

da selva", da "luta de todos contra todos" como proclarnava Hobbes,

justificando, assim, 0 Estado. As sociedades primitivas. sao in

terpretadas como naturais porque nao tem Estado, nao te. escri

ta, nao tem classes sociais. Assim se diz 0 que elas nao tea e
- . - 15 - .

nao 0 que elas sao. Sao julgadas por urn modelo "exterior" a

elas e, como "Narciso acha feio 0 que nao e espelho",16 sao des

caracterizadas.

Uma outra visao, inaugurada modernamente por Rousseau, e a

do "born selvagem" e que ve a natureza como lugar da harmonia,

da bondade, da sensibilidade e da espontaneidade. A natureza~

nao a coisa, objeto. Sabemos 0 quanto esta visao romantica esta

presente entre aqueles que se preocupam corn a questao ambiental.

"Os homens estao destruindo a natureza", dizem. Se observarmos

bern, a cultura e a natureza continuam como conceitos excluden-

tes, invertendo-se os polos: ali onde Descartes via obj~to e

Hobbes a "lei da Selva", os romanticos veem harmonia e beleza.

No primeiro paso, a natureza deveria ser suprimida pela cultura

ou pelo Estado e, no segundo caso, e a cultura e 0 homem que

devem ser suprimidos pela natureza. 0 paradigma ocidental - Na

tureza versus cultura - e mantido. Esta salvo. Nao se consegue

conviver corn a diferen~a. £: preciso suprimi-la. 1 7 Todavia, ape

sar da sua crescente influencia, nao e 0 pensamento romantico

que a hegemonico. Todos aqueles seres que sao culturalmente

vistos como proximo da natureza sao discriminados, no sentido

da domina~ao. A mulher sensivel e nao racional, a crian~a "pre

logica" e que ainda nao atingiu 0 pensamento abstrato,18 0 ope

rario e 0 campones porque trabalham corn as maos e nao corn 0 in

telecto (0 filosofo e a liberdade e 0 escravo, a necessidade na

Gracia classical. 1 9 Ern torno do conceito de natureza se tece

toda uma gama de rela~oes sociais. Na caracteriza~ao do que seja

natureza a sociedade ocidental define, por contraste, a cultura.
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B. 0 Paradigma Atomistico-Individualista

A medida que as rela90es mercantis e 0 capitalismo vaG se

afirmando vemos a dissolu9ao das antigas comunidades, para de

sespero dos romanticos. 0 paradi.qma holista encontrava ai seu verda

deiro ancoradouro. No entanto, a propor9ao que os servos vaG sen

do expulsos da terra e se dirigem as cidades, nasce 0 individuo

como referencia. Cada urn, agora livre da domina9ao feudal, deve

buscar os seus proprios interesses no "jogo livre do Illercado".

Ao mesmo tempo 0 desenvolvimento da industria aprofunda a divi

sao do trabalh02 0 e fenomenos que tinham uma evolu9ao paralela

se articulam: se Descartes havia sugerido que "conhecendo a for

9a e as a90es do fogo, da agua, do ar, dos astros, dos ceus e

de todos os outros corpos que nos cercam ( ... ) poderiamos empre

ga-los da mesma maneira ern todos os usos para os quais sao pro

prios" a divisao do trabalho, particularmente, no ultimo quarto

seculo XIX, vai ensejar urn aprofundamento da divisao do trabalho

cientifico. Cada regiao do saber vai ganhar autonomia corn varias

subdivisoes no interior de cada urna. No interior de cada segmen

to do saber 0 individualismo vai servir de paradigma. Serge M~sco

vici compreendeu bern essa dimensao: "Assim 0 nascimento do indi

vidualismo, corn a individualiza9ao dos atos, dos interesses e

das rela90es humanas, deu vigoroso impulso a oposi9a.o socieda

de e natureza. Tudo agora e moldado segundo esse padrao: atomo

permanente indivisivel ou monada sem portas nem janelas, orga

nismo lutando pela sobrevivencia - 0 mais forte ha de veneer:

animal agregado a uma horda, comprador ou vendedor no mercado,

sabio isolado as voltas corn os enigmas do universo. Ern fisica,em

biologia, ern economia, ern filosofia, ern toda parte 0 individuo e

a unidade de referencia. Expressao acabada da essencia das coi

sas e do homem, encarna a natureza hurnana e atesta seu estado

originario. Ern compara9ao, a sociedade so poderia ser urn estado

antagonista, uma associa9ao derivada de vontades diversas e de

moleculas independentes submetidas a pressoes. Deduzidos esses

antagonismos, 0 principio das institUi90es q das leis politicas

que hoje nos dirigem tern nele 0 seu firme alicerce".21

"Como cada ser humane e movido pelas paixoes e em090es e nao

pela razao,,22, outra dicotomia do pensamento dominante ocidental,

era necessario uma ordem natural para as coisas. Como a natureza
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era regida por leis universais, como as ciencias naturais de-

monstravam com sua linguagem Higico-matematica,23 a lei e a

or1em que nelas se inspirassem seriam justas porque nao deriva

riam da paixao e da em09ao. Sao leis naturais. Gobineau,24 e

Ratze1 2 5 ~ao expressao dessa perspectiva. Mais uma vez trans

gride-se 0 campo do conhecimento racional clentifico e em nome

dele se propoe normas e valores. 0 nazi-facismo e uma variante

dessa cren9a que, diga-se de passagem, nao tero nada de cientifi

ca pois extrapola 0 seu campo de competencia.

dos campos na Inglaterra, e pOT to-

a partir do sec. XVII e,

da natureza nao e so·uma

Nao devemos esquecer que

do, XIX a separa9ao do homem

filosofica. Com 0 cercamento

sobretu

q'1estao

do 0 lado onde 0 capitalismo se expandia, a urbaniza9ao se tor

nava 0 padrao de organiza9ao do espa90 socio-geosrafico. ~ pre

ciso ler Foucault em "Vigiar e Punir", sobretudo para se enten

der que os expulsos do campo nao foram espontanedmente procurar

emprego nas fabricas. Acostumados a vlver ao sabor dos tempos

blo1oglcos-astronomlcos - dla/nolte - esta90es do ano -as recem

chegados a cldade nao vao se acostumar facilmente ao :lOVO "cdkos",

o tempo agora e continuo, linear _. fa9a chuva ou f ac a sol, f ac a

frio ou calor - a rotina e a do mesmo: 0 re15glo esta sempre com

a mesma batida. 27 Quem nao obedece a norma ... Mais uma vez

aparece a dicotomia natureza versus cultura atraves do par cida

de-campo. Na cidade, a civiliza9ao, as rela90es despersonaliza

das, mediadas pelo interesse. No campo, a natureza, a comunldade.

A migra9ao semanal das citadinos (obviamente nem todos) para as

praias e serras e a expressao dessa busca de urn outro tempo, li

vre,sem hora para acordar, almoc;ar, lanchar, jantar, do~mir. A

especula9ao imobiliaria e a industria hoteleira "sabem" suprir

essas necessidades, mercantilizando-as.

No plano do conhecimento a busca da afirmac;ao da superio

ridade do homem, da sua especificidade val se constituir numa

verdadeira sindrome. "0 homem e urn ser social", "0 que separa 0

hornem da natureza e a linguagem", "0 que distingue as homens e
o fato de eles fabricarem instrumentos", "0 tabu do incesto 0

que separa a cUltura da natureza", "0 homem e urn animal politi

co". Todas essas formula90es implicaram ern deGcobertas que, in

discutivelmente, abriram novas perspectivas para 0 conhecimento
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e a vida. Ao mesmo tempo, nota-se em todas elas a preocupa~ao que

homem-cultura nao e natureza.

Por outro lade temos as "leis da natureza" que se desenvol

vern independente da vontade e das paixoes hu~anas. A natureza

objeto pode entao, ser tratada objetivamente. A separa~ao do su

jeito do objeto para melhor efetuar 0 conhecimento da natureza,

deste modo, exclui a reflexao sobre a natureza do conhecimento.

Nao se tern em conta que todo observador-cientista esta imerso

num contexto socio-historico que nao so 0 produz como 0 proprio

observador-cientista ajuda a produzir. Enfim para falar sobre a

natureza usa-se uma lIngua e esta e uma condi~ao do proprio pen

samento, assim como e social, portanto, rela~ao inter-subjetiva.

o uso da linguagem matematica, da "logica identitario-conjuntis

ta",28 nao resolve 0 problema da significa~ao que e sempre ins

tituIda socio-historicamente. A natureza como lugar da lei e

da ordem universal, pensada a partir de premissas individual

atomIstica, objeto a ser usado como recur so pela sociedade exige

hoje ser repensada.A~ proprias descobertas cientlficas colocam a

necessidade de repensar os fundamentos da ciencia. A interdisci

plinaridade exige uma transdisciplinaridade, uma nova rela~ao

entre 0 particular e 0 universal, 0 sujeito e 0 objeto, a natu

reza e a cultura, enfim do significado da ciencia. 0 imaginario

iluminista se, de urn lado, recusou a filosofia especulativa por

suas liga~oes com a religiao, de outro, se colocava urn projeto

de urn mundo racional onde a ciencia e a tecnologia seria a base

do progresso e da felicidade do homem. Ciencia, Tecnica, Pro

gresso e Felicidade sao momentos que se articulam no imaginario

iluminista que emerge claramente a partir do Seculo das Luzes

XVIII.

Gostarlamos agora de, a guisa da ilustra~ao e com os limi

tes tlpicos desse tipo de procedimento, arrolar algumas dessas

questoes que colocam a necessidade de repensar 0 fundamento da

ciencia. Sirvo-me, particularmente, das contribui~oes de Edgar

Morin, "0 Metodo I - A Natureza da Natureza", "0 Metodo 2 - A

Vida da Vida" e "0 Enigma do Romem" -, de Serge Moscovici "A

Sociedade contra a Natureza" -, de Cornelius castoriadis "A

Institui~io Imaginaria da Sociedade" e "As Encruzilhadas do La

birinto-l" - e de Jacques Monod - "0 Acaso e a Necessidade."
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C. A Ordem - 0 Mesmo

"0 que ira interessar-me, nao e 0 'romance' do uni
verso ( ... ), sao as escolhas conceituais, teoricas
e ate logicas e paradigmaticas, que, ap6s 0 desabar
do nosso mundo antigo, vao permitir conceber urn
mundo novo"

Edgar Morin

A ideia de urn cosmo ordenado obedecendo sempre as mesmas

leis nas mesmas condiyoes levou a que se privilegiasse a ideia

de que ha ORDEM no universo. Neste sentido, nao se deu a devida

atenyao ao problema de como se constituiram as condiyoes. 0 pro

blema da origem remetia, quanta mais distante no espayo e no

tempo, a incerteza dos dados e implicava na imaginayao. Desta ao

imaginario e aos mitos torna-se uma passagem quase inevitavel.

Todavia, ja no seculo XIX 0 Segundo principio da termodinamica

anuncia 0 primeiro abalo na ideia de urn universe eterno em suas

leis e ordenayao. No inicio do seculo XX se descobre que 0 uni

verso esta em expansao. "No antigo universo, a ordem era 0 su

porte simples e evidente; a teoria do Big-Bang, procura urn come

yO elementar e pontual e so encontra uma aporia. t que a procu

ra da origem se degradou na procura dum ponto de partida ( ... ) 0

problema de origem comporta uma contradiyao insuperavel nos seus

termos ( ... ). Nao e possivel teorizar como se este problema nao

estivesse fundamentalmente hipotecado pelasnossas proprias es

truturas mentais",29 coloca Edgar Morin. Mais adiante diz: "Cer

tamente que 0 interesse do Big-Bang e evocar uma explosao termi

ca. A sua insuficiencia consiste na reduyao da origem a dimen

sao unica da explosao termica. Temos de ultrapassar 0 Big-Bang

com uma nOyao verdadeiramente teorica: a nOyao de catastrofe. 0

termo catastrofe deve ser considerado nao 56 no seu sentido geo

fisico e geoclimatico tradicional, mas tambem e sobretudo no

sentido que Rene Thom,lhe conieriu (Thorn, 1972). Este sentido

associado a uma COnCepyaO topologica em que 0 termo "forma" ad

quire urn sentido forte significa: mudan¥a/ruptura de forma em

condiyoes duma singularidade irredutivel. A ideia fundamental

mente rica e complexa trazida por Thorn liga toda morfogenese ou

criaqao de forma a uma ruptura de forma ou catastrofe. Esta

ideia permite-nos, portanto, ler nos proprios processos de de

sintegrayao e genese. A catastrofe, ideia metamorfica, nao se
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identifica com urn come<;:o absoluto e deixa em aberto 0 misterio

do desconhecido acosmico ou protocosmico. Comporta a ideia de

acontecimento e de cascatas de acontecimentos (aqui os grifossao

meus). Longe de excluir, inclui a ideia de desordem, e de modo

generico visto que a ruptura e desintegra<;:ao de uma forma antiga

constitui 0 proprio processo constitutivo da nova forma,,30.Edgar

Morin ve na concep<;:ao de Thorn uma ruptura fundamental para a

compreensao da Physis posta que "de modo diferente do big-bang,

que e urn momento pontual no tempo, e se torna uma causa separa

da dos processos que 0 desencadearam e que desencadeou, a ideia

da catastrofe, acolhendo a ideia dum acontecimento explosivo,

identifica-se com 0 conjunto do processo metamorfico de trans

forma<;:oes desintegradoras e criadoras. Ora esse processo pros

segue ainda hoje (grifado no original). Assim, nao vamos cir

cunscrever a catastrofe como um pure come<;:o. ~ a origem, explo

siva ou nao, do nosso universe que faz parte duma catastrofe e

esta prossegue ainda hoje (grifado no original). A ideia de ca

tastrofe e inseparavel do nosso universo inteiro" (grifos sao

meus, exceto os ja diferentemente caracterizados) .

Ali onde parecia reinar urn universo mecanico,relojoeiro se

instaura a desordem, a catastrofe, 0 caos. Para urn raciocinio

simplista basta substituir 0 paradigma da ordem pelo da desor

demo Todavia, expressoes como 0 "acaso organizador" hoje]a nao

assustam os fisicos. Ordem e desordem/acaso e necessidade fazem

parte da Physus e nutrem-se urn do outro produzindo sistemas or

ganizados. Assim, ordem-desordem-organiza<;:ao estao permanente

mente interagindo. Hidrogenio e oXigenio sao inflamaveis, no en

tanto, se se combinarem na propor<;:ao de H20 e a agua que apaga

o fogo. ° que teria provocado essa constitui<;:ao? Podemos dizer

que eram necessarias determinadas condi<;:oes que seriam ate im

provaveis. Todavia, na medida que houve esse acontecimento uma

serie de fatos ocorrem necessariamente: evapora<;:ao/condensa<;:ao/

precipita<;:ao/rios/mares/etc. Tambem na Biologia a ordem foi

perturbada. Nao se poe duvidas hoje no papel que joga 0 acaso

na muta<;:ao genetica. Aqui tambem "acaso e necessidade", termos

que se excluiam, tern que ser admitidos num outro tipo de racio

cinio que nao seja 0 reducionismo e a cren<;:a de uma lei geral

que se repete sempre igual a si mesma. Para urn paradigma que so

via "leis no universo" era necessario se abstrair de tudo aquilo
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que fugia a norma, a regra. 0 novo ,era impossivel. 0 que se ti

nha era sempre 0 me&mO. Tudo estava determinado. Para se agir

sobre a natureza era necessario conhecer as suas leis: existe

uma ordem por tras do caos e e a partir da sua revelaqao que po

deremos lntervir nO real. 0 que nao esta sujelto a regular ida

des, a clclos - 0 que faz' parte do pensamento mitic031 - deve

ser posto fora.da ciencia. Deste modo 0 universo e deterministi

co. Como nos ensina Edgar Morin e precise romper com a dicotomia

caos/cosmo, ordem/desordem: e preciso ter aos dois e desenvolver

nao 0 pensamento da simplifica~ao, mas 0 da complexidade. 0 mun

do e UM CAOSMO.

A ordem ja nao reina soberana seja no universe mlcrofisico,

seja no macrofislco. Isso nao deixa de abrir enormes "buracos

negros" no nosso entendimento da Physis.

D. 0 Individuo como Paradigma CientifiCO

Ao longo do seculo XIX a investigaqao reducionista triunfou

em todas as frentes."Isolou e recenseou os elementos quimicos

constitutivos de todos os objetos, descobriu as mais pequenas

(sic) unidades da materia, primeiro concebidas como moleculas,

e depois como atomos, reconheceu e quantificou os caracteres fun

damentais de toda a materia, massa e energia. Assim, 0 atomo

resplandeceu como 0 objeto dos objetos, puro, pleno, insecavel,

irredutivel, componente universal dos gases, liquidos e solidos.

Todo 0 mcvimento, estado ou propriedade podia ser concebido como

quantidade mensuravel em referencia a unidade primeira que era

propria dele. Assim a ciencia fisica dispunha, nos finais do se

culo XIX, duma bateria de grandezas que the permitia caracte

rizar, descrever e definir om objeto, fosse ele qual fosse. Tra

zia, ao mesmo tempo, 0 conhecimento racional das coisas e 0 seu

reconhecimento. 0 metodo de decompos19ao e de medida permitiu

experimentar,manipular, transformar 0 mundo dos objetos: 0 mundo

objetivo.,,32

Nas diversas ciencias isolar 0 seu objeto e explica-lo em

virtude das leis gerais a que obedece e dos elementos mais sim

ples que 0 constituem, virou paradigma. "Assim, a Biologia con

cebeu isoladamente seu objeto proprio, primeiro 0 organismo e

depois a celula, quando esta encontrou sua unidade elementar:
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a moLecu La "; 33

pri-No inicio do seculo xx 0 atomo ja nao e uma unidade

meira indivisivel e irredutivel: e urn sistema constituido por

particulas em intera<;:oes mutuas - urn sistema. E nao vai ser tao

facil transformar a particula na nova unidade indivisivel e ir

redutivel. Rutherford transformou 0 atomo num pequeno sistema so

lar constituido por particulas gravitando em torno de urn nucleo,

tao maravilhosamente ordenado como 0 grande sistema astral. No

entanto, a ordem newtoniana., nao foi transferida dos ceus para

os subterdineos do atomo. As particulas sofrem de uma "crise de

identidade": nao e possivel isola-la de modo precise no espa<;:o

e no tempo (na observa<;:ao 0 observador interfere no seu compor-

tamento) e hesita entre a dupla e contraditoria identidade de

onda e de corpusculo. "Perde, por vezes toda a substancia (0

foton, em repouso, nao tern massa). ~ cada vez menos plausivel

que seja urn elemento primeiro; ora e concebido como urn sist8ma

composto por quarks (e 0 quarks seria ainda menos redutivel dO

conceito classico de objeto do que a particula), ora e encarada

como urn "campo" de intera<;:oes especificas. Enfim, foi a propria

ideia de unidade elementar que se tornou problematica: nao exis

te talvez uma ultima ou primeira realidade individualizavel ou

isolavel, mas sim urn "continuum" (teoria do bootstrap) ou uma

raiz un i t arLa fora do tempo e fora do e s paoo (D'Espagnat,1972) ".34

Com 0 desenvolvimento da ETOLOGIA, ciencia que estuda os

habitos dos animais e das suas acomoda<;:oes as condi<;:oes do am

biente, ficou cada vez mais dificil compreender a evolu<;:ao da

vida animal tomando-se como par ame t r o 0 comportamento de urn .i n-:

dividuo a partir d9 sua disseca<;:ao em laboratorio. Ha que se re

conhecer hoje que a vida em sociedade ja existe naqullo que cha

mavamos natureza, sob~etudo no reino animal. A Ecologia nao

pode compreender 0 ECOSsistema se nao for capaz de compreender

essas rela<;:oes que,se desenvolvem no interior de uma comunidade

especifica e das rela<;:oes entre as diversas comunidades (a bio

cenose). 0 individuo por toda parte tern que ser compreendido nas

suas complexas rela<;:oes com 0 tOdo, 0 sistema. As especies nao

simplesmente se adaptam ao ambiente, mas 0 produzem e sofrem re

troativamente a aqao do ambiente-sistemico que ajudaram a cons

tituir.
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Olhar com aten~ao as diversas contribui~oes das ciencias

fisicas e bf.o l.oq i.ca s abre urn campo enorme para repensar as c Len

cias humanas. Durante muitos anos procurava-se "crian~as-lobo,,35

para mostrar que sem a vida em sociedade 0 homem retornava a

animalidade. "Agora come~amos a perceber a fragilidade dessa di

visao. Enquanto nosso interesse se voltava para os mecanismos

fisiologicos, para os aparelhos sensoriais e para os esqueletos,

tomando 0 individuo como unidade de analise tanto no homem como

no animal, as associa~oes estabelecidas por este ultimo eram

consideradas curiosas e esporadicas. As colmeias de abelhas e as

co l.dnLa s d- formigas serviram mais para tema de discursos morais

que de materia para conclusoes cientificas. Entretanto, afluem

as informa~oes armazenadas e classificadas com muito cuidado por

inumeros pesquisadores. 0 levantamento das associa~oes estaveis

com beneficio reciproco, em numerosas especies, ~ostrou a corre

la~ao entre as exigencias do meio e as regularidades dum compor

tamento eminentemente social. Em suma, existe sociedade em toda

a parte onde existe a materia viva relativamente organizada; ela

nao come~ou com nossa especie ( ... ). Primatas, golfinhos e ate

passaros possuem faculdades de aprendizagem e cria~ao de novos

comportamentos e delas dependem para seu alimento e reprodu~ao.

Contrariando 0 lugar comum duma matura~ao biologica individual,

os animais, a semelhan~a das crian~as em estado selvagem, isto e,

sozinhos, isolados, nao se desenvolvem normalmente, e e-lhes in

dispensavel 0 contato com a mae e os semelhantes".36 Essas des

cobertas nao tornam os homens iguais aos outros animais, pois

cada urn deles se organiza socialmente de modo proprio e, portan

to, tern a sua especificidade. Na economia, ciencia humana onde

mais avan~ou 0 usa da logica e da linguagem matematica, 0 para

digma continua 0 do individuo - tudo come~ou com Robson Crusoe

na sua ilha sozinho. No entanto, a psicologia mais primaria esti

subjacente a essas teorias dominantes na economia. 0 homo econo

micus e visto sob a otica da "propensao para 0 consumo", "pro

pensao para poupan~a", etc ... Aqui podemos dizer que houve mesmo

uma regressao posto que Quesnay, Adam Smith, David Ricardo e

Karl Marx, apesar das diferen~as entre eles, sempre pensaram 0

processo economico como sendo constituido e constituindo classes

sociais. Se nao houver uma parte da sociedade totalmente despro

vida de meios para produzir a sua vida, 0 trabalho assalariado
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nao existe e sem ele 0 capital nao 5e valoriza. A continuidade/

reprodu9ao de uma sociedade capitalista pressupoe nao so garan

tir as meios materiais para 0 proximo ciclo de produ9ao como

tambem reproduzir as classes sociais, fazendo com que haja sem

pre pessoas sem condi90es de produzirem as suas proprias vidas

e, assim, tendo que se submeter aos donos do capital. Aqui tam

bern nao ha como continuar pensando em termos de individuos. A

sociedade humana nao e uma soma de individuos.

Enfim, por todo lado esboroa 0 paradigma atomistico-indivi

dualista e, com ele, toda uma visao que opoe natureza e cultu

ra. Nao e mais possivel se dizer que 0 homem e urn animal social,

pois isso nao nos distingue de outros animais. Tanto E. Morin

como S. Moscovici nos informam de uma serie de pesquisas rigoro

samente controladas, sobretudo nos mamiferos superiores, onde

existem "comportamento e papeis tradicionais transmitidos duma

gera9ao a outra por inicia9ao individual e coletiva ( ... ) as es

truturas das sociedades de primatas variam no seio duma especie

particular, comprovando uma possivel independencia em rela9ao ao

substrato genetico".37

Levi-Strauss que tanta contribui9ao trouxe a Antropologia

cultural desenvolveu durante toda a sua vida a ideia que as in

terdi90es e regras que estruturam as rela90es de parentesco - 0

tabu do incesto, por exemplo - relativizou esse que seria 0 ele

mento distintivo entre cultura e natureza. Diz ele no prefacio

da 2~ edi9ao de "Les Structures elementaires de la parente,,:38

"Para compreender a essencia da cultura seria necessario remon

tar ate sua fonte e seguir em sentido contrario a seu elan, rea

tar os fios rompidos procurando sua extremidade livre em outras

familias, animais e mesmo vegetais. Finalmente, talvez se deva

considerar que a articula9aO da natureza e da cultura nao assu

me a aparencia interessada de urn reino hierarquicamente super

posta a outro que the seria irredutivel, mas antes de urn reco

me90 sintetico possibilitado pela emergencia de certas estrutu

ras cerebrais dependentes, elas mesmas, da cultura, de mecanis

mos ja montados mas que a vida animal so ilustra sob a forma

disjunta e so aprova em ordem dispersa."

Urn outro mito se desfaz: 0 homem nao descende dos primatas

anatomo-fisiologicamente, mas tambem socialmente. Quanto mais
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recuamos no sentido de encontrar 0 momento da ruptura so vemos

uma outra sociedade. 0 cerebro, 0 andar bipede, a vlsao frontal

em profundidade, 0 polegar aponivel, nao sao slmplesmente produ

tos de uma evolu~ao biologica, mas socio-biologica onde os dois

termos se condicionam reciprocamente. 0 que temos na verdade sao

evolu~oes para novas complexidades historlco naturais. Como diz

Serge Moscovici: "Natureza e sociedade nao se excluem mutuamen

teo A primeira nos abrange, como resultado da nossa interven-
- 39 -

~ao." ·Em surna, 0 homem e urn ser que por natureza produz Cul-

tura, mas esta nao pode ser pensada como determinada pela natu-

reza entendida como urn ser-outro, mas como urn seu-outro. Somos

parte da natureza e por razoes nao so, mas tambem

transformamo-la e lsso faz parte do nosso processo

natural.

biologicas,

historico-

A natureza, portanto, nao e mais 0 reino de uma ordem uni

versal sempre igual a si mesma e pronta e acabada. A desordem

dela faz parte juntamen'te.com a ordem. 0 paradigma deterministi

co tern de reconhecer os seus limites. Temos de concordar com De

mocrito "Tudo na natureza e obra do acaso e da necessidade". Os

fundamentos de uma Historia, de uma cultura, do homem nao podem

ser mais vistoscomo opostos e contra a natureza. Sabemos 0

quanto estes termos estao arraigados no pensamento por essa he

ran~a milenar consagrada pelo Renascimento e pelo Iluminismo. Mas

toda longa caminhada come~a com 0 primeiro passo. E ele ja foi

dado por varios autores. A degrada~ao das condi~oes de vida exi

ge de cada urn de nos urna outra concep~ao/a~ao.

v - A Tecnica na Sociedade Contemporanea

Nenhuma sociedade humana teve com a tecnica a rela~ao que

a sociedade europeia se colocou sobretudo a partir dos seculos

XVIII e XIX. Que qualquer sociedade use uma tecnica e uma ver

dade banal. Todavia, 0 aparato tecnico da chamada sociedade in

dustrial e outro, a ponto dele ser visto como 0 fator por exce

lancia do desenvolvimento dos povos a partir de entao. 0 agir

instrumental ganha uma propor~ao impensavel em sociedades regi

das por institui~oes religiosas, miticas e tradicionais. Dai a

exalta~ao da ciencia contra a filosofia especulativa e ao Abso-
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luti"",u ',1., ",;,1<3'"" i" cr Lr t cos da tecnica se responde dizendo

que se que, vo l r> c', ttln. ~(' da Pedra. Af inal de contas as socie

dades primitivas, &,"o,,'di ~l-se, viviarn premidas pela fame e dela

se ocupando 0 'dia inteiro. Ao mesmo tempo se diz que elas eram

indolen~es e preguiyosas, Das duas, uma: ou elas passavam 0 dia

inteiro correndo atras dQ alimento ou sao indolentes e preguic;:o

sa s , As duas coisas nao con.bi nam . A ideologia e assim mesmo: nao

e feita para compreender a realidade. So quem se coloca critica

mente diante delas pode revelar suas contradic;:oes internas. To

dav ia , acredita-se que a tecnologia, viria permitir ao homem rnais

abundancia e lazer. Dbis seculos de Revoluc;:oes Industriais ja

permitem um balanc;:o detalhado dos seus resultados. Quando se sa

be, atraves de M. 5ahlins e Pierre Clastres, que as sociedades

primitivas trabalham de 4 a 5 horas por dia e nao todos os dias,

temos que repensar efetivamente a relac;:ao que asnossas socie-

dades estabeleceram com a tecnica. Nesse sentido uma tese se

afirma: a relac;:ao que as sociedades tem com a tecnica nao e a

mesma, embora todas tenham um aparato tecnico. Mesmo a socieda

de europeia nao teve sempre a mesma relac;:ao corn a tecnica. Que

os gregos dominavarn 0 principio da maquina a vapor e urn fato co

nhecido. No entanto, nao 0 utilizaram concretamente.

Varios autores assinalaram que a sociedade capitalista se

afirma efetivamente quando 0 capital comec;:a a se deslocar da es

fera do comercio para a esfera da produc;:ao. A manufatura e a

primeira expressao disso. Reunir sob urn mesmo teto varios traba

lhadores, cornbinando os trabalhos parcelares de cada urn sob 0

comando do capitalista e a sua caracteristica. Todavia, do ponto

de vista tecnico, a manufatura dependia do "saber" do trabalha

dar e dos movimentos dos seus corpos (manu - mao + fatura

fazer = manufazer). Portanto, a energia hurnana e preponderante

nas primeiras manufaturas. Porque a maquinofatura substitui a
manufatura? Porque e superior tecnicamente, nos dizem. Mas por

que a maquinofatura e superior tecnicamente? Porque e mats pro

dutiva, nos respondem. Todavia porque a maquinofatura e mats

produtiva? Porque produz mats unidades fisicas de mercadorias pa

ra a mesma unidade de tempo. E a partir daqui a resposta e tau

tologica: a maquinofatura e mats produtiva porque produz mais.

Todavia, a resposta a esta questao e fundamental para quem esta

preocupado com a relac;:ao sociedade-meio ambiente. Na verdade a



maquinofatura e superior, no sentido de mais produtiva, porque

implica ummaior dominio, controle sobre 0 homem e a natureza.

Sobre 0 homem porque, com a maquinofatura, quem determina 0 rit

mo, 0 tempo, e quem controla a "chave de comando", como demons

trou magistralmente Chaplin em "Os Tempos Modernos". A maquina

funciona com urn tempo uniforme e linear fundamentalmente desen

volvido na Fisica e na Astronomia e que agora era transplantado

para urn ambiente tambem biologico e socio-cultural. A sociedade

industrial se inspirou no mecanico e nao no organico. A manufa

tura comportava uma dimensao organica muito importante que era

a energia humana e cultural (0 saber-fazer do antigo artesao) .

Com a maquinofatura nao e 0 corpo do trabalhador que vai deter

minar 0 ritmo doprocesso de trabalho. Assim, com a maquinofatu

ra 0 biologico e 0 cultural ficam subordinados efetivamente ao

fisico, ao mecanico".44 A analogia da maquina com 0 corpo nao

pode esquecer de ver a diferen9a especifica: a maquina e urn cor

po cujos mecanismos sao mais fiaveis do que a maquina biologica,

pelo menos a escala humana, que e 0 contexto que ora analisamos:

a grande industria moderna. A generaliza9aO da maquina a vapor,

nao e a toa que James Watt dizia ser uma maquina universal, vai

significar tambem que 0 "saber" agora esta materializado na ma

quina e nao no trabalhador. Este e um apendice da maquina. Tra-

ta-se, na verdade, de uma nova expropria9aO agora do saber do

trabalhador. Nas primeiras decadas do seculo XIX vai haver urn

aumento significativo das mulheres e das crian9as nas fabricas.

Em torno dessa questao teremos as primeiras grandes manifesta

90es operarias - 0 luddismo - que vao quebrar as maquinas em di

versas cidades inglesas. No final do seculo XIX, com Taylor, ve

remos com clareza 0 que se entende por "gerencia cientifica e

racional do trabalho." Diz ele que: 1) "0 administrador assu

me .•• 0 cargo de reunir todo 0 conhecimento tradicional que no

passado foi possuido pelo trabalhador e ainda de classificar-ta

bular e reduzir esse conhecimento a regras, e formulas"; 2) "To

do possivel trabalho cerebral deve ser banido da oficina e cen

trado no departamento de planejamento ou prOjeto ... ,,46 e 3)

"Talvez 0 mais proeminente elemento isolado da gerencia

cientifica moderna seja a n09ao de tarefa. 0 trabalho de todo

operario e inteiramente planejado pela gerencia pelo menos com

urn dia de antecedencia, e cada homem recebe, na maioria dos ca-
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sos, instruqoes escritas completas, pormenorizando a tarefa

deve executar, assim como os meios a serem utilizados ao

que

fazer

o trabalho ... Esta tarefa especifica nao apenas 0 que deve ser

feito; mas como deve ser feito e 0 tempo exato permitido para

isso ... A gerencia cientifica consiste muito amplamente em pre-
- 47parar as tarefas e sua execuqao." 0 que era feito de uma ma-

neira empirica no inicio do seculo XIX e feito agora com 0 co

nhecimento previo das .regras, leis e formulas e a essa pratica

chama-se "gerencia cientifica ou racional do trabalho." 0 con

trole rigoroso dos movimentos dos membros do corpo do trabalha

dor submetido ao tempo eis 0 cerne da cientificidade aplicada ao

campo das relaqoes sociais, no caso sob 0 Capitalismo. Na verda

de, trata-se da eliminaqao 0 mais completa possivel da subjeti

vidade por parte daqueles que nao detem 0 controle e a proprie

dade dos meios de trabalho e produqao. Trata-se de urn desmernbra

mento do corpo: a Cabe~a, 0 que planeja e projeta e, de outro

lado, os bra~os e pernas, olhos e ouvidos (mas nao "trabalho

cerebral"). No limite dessa tendencia temos a robotizaqao. A in

formatica comporta essa arnbiguidade fundamental: alguns traba

Ihadores altamente qualificados cuja funqao e preparar a rotina

de trabalho das grandes parcelas de trabalhadores. Na verdade a

desqualificaqao da maior parte dos homens caminha paralelamente

a extrema qualificaqao de uma pequena parcela. 48 Talvez se colo

casse a questao do que significa a natureza humana nesse contex

to socio-historico especifico. A natureza aparece assim como urn

ser-outro do homem. A materia-prima 0 objeto do trabalho - os

instrumentos de trabalho - as maquinas - sao um-outro para a

maior parte das pessoas e naoum seu-outro. Nao cabe a elas pen

sar, planejar e projetar, ern intima relaqao corn esses outros

seres fisico-quimico-biologicos. Essa pratica e desenvolvida ern

outro lugar: nas universictades e centros de pesquisa. Ai sao de

vidamente decompostas para melhor compreender as suas regulari

dades, leis e formulas. Ai os fenomenos sao abstraidos do seu

contexto real. Depois se insertam na realidade socio-culturalsern

que se perceba que uma coisa e 0 processo de conhecimento e ou

tra e sua inserqao no contexto das relaqoes sociais, intersubje

tivas, simbolicamente mediatizadas. No caso da maquinofatura,por

exemplo, ° fisico-mecanico se inserta ern contextos socio-ambien

tais regidos por outros mecanismos. Novas sinteses homem-nature-

31



za nao produzidas. Com a maquinofatura a sociedade industrial se

liberta (de modo sempre relativo as novas sinteses socio-ambien

tais) de outras formas de energia: a humana como ja vimos; a

dos ventos, pela sua irregularidade e inconstancia; a animal pe

los imensos problemas que apresenta, entre eles 0 de ter de tra

tar com dois mundos - 0 reino biologico dos animais e 0 fisico

da maquina - 0 que contraria a vontade-ideia de especializa~ao;a

hidraulica, ate que se domine a tecnica oa transmissao de ener

gia. Com 0 carvao a sociedade industrial sob a egide, inicial

mente do capitalismo e depois do socialismo burocratico, "reali

za" a supreroa vontade de se "libertar da natureza". Inicialmente

as fabricas se localizaram junto as minas de carvao. Depois, com

a aplica~ao da maquina a vapor aos meios de transporte - a fer

rovia - 0 carvao e tudo mais vern ate onde esta 0 capital indus

trial. A dicotomia cidade-campo pode ser entendida tambem como

uma dicotomia processos fisicos, mecanicos - processos com do

minante biologica. t na agricultura que foi mais tardiamente do

minado 0 mundo biologico pela sociedade industrial. Tendo que

abastecer cada vez maiores aglomera~oes urbanas e fabricas cada

vez mais capazes de consumir materias-primas, os ciclos de mate

ria e energia que caracterizam a vida de cada ecossistema vai se

ver diante de novas sinteses. A quimica vai se encarregar de

suprir os nutrientes que se perdem. Todo esse processo esta su

bordinado a uma outra temporalidade - a da concorrencia entre as

empresas. Cada uma procura produzir 0 maximo na mesma unidade de

tempo - a is so chama-se aumento da produtividade no~ao, portan

to, temporal. 0 homem, nas fabricas e campos, e os ecossistemas

tern de se subordinar a essa temporalidade. 0 tempo social ins

titui a tecnica. A fisica e a quimica na frente, a Biologia de

pois com a genetica se afirmam. As ciencias sociais, que tratam

do homem continuam "atrasadas" 0 que implica que se tenha urn mo

delo do que seja adiantado que, no caso da nossa sociedade oci

dental, e a fisica, a quimica e, mais recentemente, a Biologia.

Natureza e Sociedade sao cristalinamente separadas.

Nessa analise pense ter deixado suficientemente claro que

toda essa divisao e compartimenta9ao do conhecimento e consti

tuIda socialmente por uma cultura. Cada cultura necessariamente

produz novas sInteses com 0 seu-outro, a natureza, mesmo quando

considera a natureza como urn outro, de que temos de ser "Senho-
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res e Possuidores". A tecnica, media~io entre 0 social E 0 na

tural, instituida e, como tal, nio e neutra. 15so nio quer di

zer, evidentemente, que cada sociedade tern uma tecnica especifi

ca. Existem sociedades diferentes com tecnicas similares, assim

como soci~dades aparentad,s com conjuntos tecnicos diferentes.

A antropologia nos fornece varios exemplos nesse sentido. Toda

via, 0 significado da tecnica e sempre proprio a cada socieda

de. A tecnica nao determina e nao e determinada por uma "lei ge

ral" , pela sociedade. Ela e produto de escolhas nem sempre ra

cionais posto que se desenvolve no campo das rela90es sociais,

da a9io comunicativa; nem sempre livre de manipula9aO, de con

trole e domina9aO.

A fisica foi indiscutivelm~nte 0 fundamento da maquina mo

derna. Apoiando-se em n090es de espa90 e tempo que vinham se de

senvolvendo desde a 1dade Media coube aplica-los e redefini-los

no seu campo especifico de conhecimento. Mas a flsica, como todo

conhecimento cientifico, e uma abstra9ao, no sentido rigoroso do

termo. A economia tamLem 0 e. A realidade comporta rela90es com

plexas entre esses diversos fenomenos que sao objetos de estu

do dos cientistas. No entanto, a maquina com tudo de fisico que

ela contem, e inserida nessa realidade complexa tambem biologica

e socio-cultural e politica. Essa inser9ao da maquina nao e in

genua pois e instituida num contexto contraditorio. As conse

qffencias sociais e ambientais logo se faraD sentir.

Roje ja nos e possivel re-pensar essas complexas rela90es

da sociedade com a ciencia, a filosofia e a tecnica. Mais do que

possivel, e necessario. As novas descobertas cientIficas e os

novos movimentos sociais que procuram afirmar a sua singularida

de estio ai a exigir. Nos que estamos na universidade temos que

romper com 0 isolamento a que ficamos reduzidos por urn pensa

men to herdado que privilegia 0 trabalho intelectual face ao ma

nual e tambem pelo paradigma reducionista atomistico que fez com

que cada urn ficasse fechado no seu proprio ~erritorio. Assim co

mo a ideia de objeto e superada pela de sistema, 0 cientista

tambem tern que reconhecer que faz parte de urn sistema, onde te

nhamos consciencia disso ou nao, estamos em rela9aO com outros

seres similares e diferentes.



VI - A rnterdisciplinaridade e a Questao Ambiental

A complexidade da questao ambiental decorre do fato dela

se inscrever na interface da sociedade com 0 seu-outro, a natu

reza. A dificuldade em lidar com essa questao nos marcos do pen

samento herdado dominante sao evidentes: na sociedade ocidental

natureza e sociedade sao termos que se excluem. As ciencias da

natureza e as da sociedade vivem em dois mundos a parte e, pior,

sem se comunicarem. Nao ha como tratar da questao ambiental nes

ses marcos. Hoje sentimos e pensamas que essa e uma das formas

de se organizar 0 saber, nao e a ou a unica forma de faze-lo.

Nas diversas regioes do conhecimento cientifico percebemos a in

qUietude que se manifesta no questionamento dos seus fundamen

tos. A interdisciplinaridade se impoe e, talvez mais, uma con-

cep~ao mais radical, no sentido de ir a raiz do problema: uma

transdisciplinaridade. 0 primeiro passe ja foi dado na medida

que se percebe a necessidade de rompermos a concep~ao reducio

nista individualista-atomistica do conhecimento e caminharmos

em dire~av a complexidade.

Tudo nos leva a crer que parte desse imbroglio em que nos

vemos imersos se deve ao fate de termos aceitado, sem mais re

fletir, a idela de que a razao era a razao cientifica e tecnolo

gica. A rela~ao sujeito-objeto, caracteristica da razao tecnico

cientifica, nao pode ser transposta sem as devidas media~oes pa

ra 0 terreno do social, campo onde se desenvolve a rela~ao su

jeito-sujeito, mediatizada simbolicamente. Aqui e 0 terreno dos

valores e das normas, do imaginario e do estetico. Nao se pode

tratar esse campo com 0 mesmo procedimento que empreendemos na

rela~ao teorica (onde sujeito e objeto se colocam como polos de

uma rela~ao dialogica de urn tipo de complexidade). Nao ha solu

~ao cientifica para 0 desejo e para 0 belo. 0 maximo que pode

haver nesse campo e a garantia, 0 que implica lucidez e luta, de

que nele haja 0 maximo de liberdade,isto e, que nele nao haja

manipula~ao, domina~ao e repressao para que 0 agir comunicativo

seja efetivamente livre e a sociedade possa decidir com conheci

mento de causa. Nos cientistas e/ou pensadores temos uma grande

respansabilidade nesse processo. Em torna de nos jogou-se a res

ponsabilidade de elucldarmos e desvendarmos os misterios do mun

do para que nele se pudesse agir racionalmente. Esse projeto ilu

minista e, de uma forma ou de outra, assumido acriticamente pela
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melhor parte dos que estao na universidade e centros de pesquisa

(nao falo daqueles, infelizmente muitos, que estao nesses luga

res exercendo urn eMprego). Temos acreditado que a ciencia e a

tecnica sao a salva9aO da miseria e da injusti9a e nao se discu

te 0 significado dessa ideia. Na medida que nao mostramos os li

mites, no sentido mais profundo do termo e que inclui reconhecer

o seu campo de validade, do conhecimento cientlfico e tecnico pa

ra resolver os problemas que a sociedade humana se defronta es

tamos ajudando a perpetuar 0 mito. 0 iluminismo que tanto lutou

contra a religiao e a autoridade como argumento de verdade, aca

ba pela pratica acritica,por produzir novas autoridades, novos

mitos. Ironicamente temos 0 "papa" da fIsica, 0 "papa" da mate

matica, 0 "papa" da ... Estranho caminho da razao iluminista na

sua versao do sistema dominante. A rela9ao da sociedade com 0

seu-outro Natureza se faz mediatizada pelo agir comunicativo,

rela~oes inter-subjetivas, onde se estabelecem os fins sempre

imaginarios socio-historicamente determinados, onde a razao tec

nico-cientlfica nao tern plena autoridade para decidir. ~ 0 cam

po da rela9ao sujeito-sujeito e nao da rela9ao sujeito-objeto.

Confundir esses dois campos e ajudar a manter 0 imbroglio e os

problemas graves que precisamos superar. Nao se trata de dizer,

como tern sido comum no crescente irracionalismo, que a ciencia

e a tecnica sao os responsaveis pelos problemas da sociedade. A

ciencia e a tecnica sao sempre instituidas socialmente e esta e

uma verdade que temos que afirmar. A questao e, portanto, 0 que

a sociedade quer fazer com 0 saber cientifico e tecnico. ~ pre

ciso que a sociedade se aproprie - no sentido parte do rermo, isto e

politico - da ciencia e da tecnica 0 que nao e urna tarefa facil

dado 0 terreno contraditorio do social. A lucidez e urn bem tao

necessario como sao graves os problemas com que nos desfronta

mos. ~, portanto, de uma outra pratica dos cientistas e dos tec

nicos que carecemos.

~ preciso reconhecer que foi de fora das universidades e

dos Centros de Pesquisa que ecoou 0 grito da degrada9ao das con

di~oes da vida (prefiro este termo porque nele ficam implicitas

as co nd Lcoesr do homem e do seu-outro, a natureza). 0 crescente

interesse pela questao ambiental ganha dimensao enquanto questao

social e polltica a partir da decada de sessenta corn contornos ro

manticos e idealistas. Cornelius Castoriadis percebeu com acui-
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dade esse problema quando diz "ha mais do que dependencia mate

rial,politica e social da ciencia instituida com respeito ao

sistema instituido. Ha, e igualmente importante, a sua dependen

cia com respeito a metafisica implicita e nao consciente dessa

sociedade, linhas de for~a ideologico-imaginarias do campo his

torico contemporaneo. Experimenta9ao, quantifica~ao a todo pre

~o, mesmo se trivial ou nao-pertinente, no minimo formaliza~ao,

expansao ilimitada do paradigma cibernetico-informacional (que

toma lugar dos paradigmas "mecanicos" do seculo XVIII, energeti

co-evolucionistas do seculo XIX), preocupa~ao exclusiva com 0

poder-fazer e com a organiza<;ao como fins em si - estes nao sao,

no dominio cientifico como nos outros, senao sintomas man ifes

tos da transforma<;ao do homo sapiens em homo computans, do Zoon

logon echon em Zoon Logistikon . Como surpreender-se quando a

situa<;ao nao se deixa modificar por coloquios? Como. surpreen

der-se com a dificuldade quase insuperavel de fazer tomar cons

ciencia das questoes que ultrapassam este quadro e virtualmen

te a destroem; com 0 fate de que uma tal tentativa nao pode ser

sentida pelos prisioneiros da caverna clentifica - 0 olhar pre

gado nos seus visores luminosos, nas telas dos aparelhos enos

resultados que saem dos computadores - senao como uma tentati

va de reduzi-los a obscuridade, que e muitasvezes, com efeito,

sua propria obscuridade interior? Como surpreender-se tambem

com 0 fato de que tantos jovens que se recusam a se transformar

em animais logisticos, mas com maior freqdencia nao tern, preci

samente em fun~ao do sistema que os "educou", a possibilidade de

mostrar a inconsistencia teorica desse sistema, dao tao freqden

temente a sua revolta formas irracionalistas.,,44

Todavia, nao temos como deixar de reconhecer que foi a par

tir de muitas dessas "revoltas irracionalistas" que a questao

ambiental come«ou a ganhar dignidade. Nao nos iludamos posto que

nesse campo que e do interesse de todos, da especie, 0 s istema

disputa a hegemonia. Para ele e mais . uma questao tecnica. Para

isso contam conosco. Todavia ai onde aparece uma possivel solu

«ao e que esta 0 problema . 0 campo tecnico-cientifico, insisti

mas, nao tern competencia para solucionar esse problema posto que

ele se pOe na rela~ao da sociedade com 0 seu-outro que e a natu

reza. Nlnguem mais do que os cientlstas tem a necessidade de es

clarecer os limites da sua competencia . Werner Heisenberg (1955)
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ja nos havia alertado "a ciencia formula enunciados validos para

domInios estritamente delimitados e so em tais limites Ihes atri

bui v a l i d a d e " . Se isso ja e valida para a transferencia de enun

ciados da fIsica para a biologia, au mesmo no interior de cada

sub-regiao de cada area do conhecimento, 0 que dizer quando saI

mas do campo cientlfico para 0 pratico, terreno de agir comuni

cativo simbolicamente mediatizado?
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